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APRESENTAQAO
 

Urn dos problemas que limitam ou impedem o 6xito dos projetos de desenvolvimento a 

n(vel de fazenda 6 a falta de dimensionamento preciso das potencialidades e dos problemas 

existentes, como tarefa prdvia ao planejamento das interven 6es. Isto dificulta, entre outras 
e suas causas.coisas, a formulaffo de objetivos, a avaliafo final e as andlises dos resultados 

0 Centro de Pesquisa Agropecudria do Tr6pico Semi-Arido, (CPATSA) estj realizando 

- a n(vel de fazenda, a n (vel regional e de projetus - parauma s6rie de pesquisas no meio real 

dotar-se de um instrumental conceitual e metodol6gico capaz de melhorar a compreensso da 

realidade social e econ6mica dos pequenos agricultores, e estabelecer alguns critdrios para 

orientar a intervenggo da pesquisa no processo de desenvolvimento. 

Este trabalho descreve e analisa parte de um conjunto de mtodos que est~o sendo usa

dos na pesquisa s6cio-econ6mica, para avaliar problemas econ6micos e financeiros das peque

nas propriedades, particularmente no Tr6pico Semi-Arido brasileiro. 

Com o patroc(nio da SUDENE/Projeto Sertanejo e da Secretaria de Planejamento e 

Tecnologia (SEPLANTEC), atrav6s da Companhia de Desenvolvimento e A95o Regional 

(CAR), co-participantes de suas pesquisas a n(vel de produtor desenvolvidas nesse Estado, o 

CPATSA publica parte dos referidos m6todos, com o objetivo de tornd-los acess(veis As insti

tuig6es e ao t~cnicos que atuam no setor prim~rio, particularmente no Nordeste do Rrasil. 

CARLOS LUIZ DE MIRANDA JOSe MIAJA GUIMARAES 

Diretor Executivo da Companhia de Coordenador do Projeto Sertanejo 

Desenvolvimento e Aqjo Regional 

RENIVAL ALVES DE SOUZA
 

Chefe do Centro de Pesquisa Agropecudria
 
do Tr6pico Semi-Arido
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PEQUENOS AGRICULTORES II
 
MtTODOS DE AVALIACAO ECONOMICA E FINANCEIRA
 

Angel Gabriel Vivallo Pinare'
 
2
 

C6sar Osvaldo Williams Fuentes


RESUMO - Este trabalho apresenta uma metodologia destinada ao
 

estudo das pequenas propriedades rurais. A metodologia est5 sen
 

do usada como um dos componentes da analise global do sistema fa
 

zenda, pelo Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tr6pico Semi-Ar
 

do, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (CPATSA

-EMBRAPA), atrav6 s do seu Programa Nacional de Pesquisa de Ava
 

liagao dos Recursos Naturais e S6cio-Econ6micos do Tr6pico Semi

-Arido. A metodologia esta dividida em: descrigao das potenciali
 

dades existentes (recursos, fatores e produtos); caracterizagao
 

da sobrevivencia (consumo familiar); estudo do patrim6nio; anali
 

se econ6mica-financeira (custos, consumo familiar, ingressos);
 

produgao (vegetal, animal, artesanal e outras produgoes); ef.i
 

ciencia; investimentos. 0 documento & dirigido a pesquisadores c
 

t6cnicos de orgaos de desenvolvimento, para reforcar a compreen
 

sao e o dialogo com os pequenos agricultores.
 

1Especialista em Economia Agricola, Consultor, IICA/E74BRAPA-CPATSA.
 
2 Especialista em Difusao de Tecnologia, Consultor IICA/SEPANTBC-CAIR.
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SMALL FARMERS II 

METHODES OF ECONOMICAL AND FINANCIAL EVALUATION 

Angel Gabriel Vivallo Pinarel
 

C&sar Osvaldo Williams Fuentes
2
 

ABSTRACT - This document presents a methodology for studying
 

small farms. The metodology would be used as one of the
 

components for global analysis of the farming systems by
 

national research program of natural resource and socio-economic
 

evaluation of semi-arid tropics of the agricultural research
 

center of semi-arid tropics (CPATSA), EMBRAPA. The methodology
 

consists of the following: discription of the existing potential;
 

survival characterization
(resources, factors and products); 


(family consumption); study of the patrimony; economic analysis
 

of finances (costs, family consumption, income); production
 

artisan and other production); efficiency;
(vegetal, animal, 


investiments. The document has been written to reinforce the
 

understanding of the researchers and executors, and to develop
 

a dialogue with small farmers.
 

1Especialista em Economia Agricola, Consultor IICA/ EMBRAPA-CPATSA.
 
2Especialista em Difusao de Tecnologia, Consultor IICA/SEPLNIC-CAR.
 

Provious Page Blauk 



PEQUENOS AGRICULTORES II
 

MtTODOS DE AVALIACAO ECONOMICA E FINANCEIRA
 

Angel Gabriel Vivallo Pinarel
 
2
C6sar Osvaldo Williams Fuentes


I. INTRODUCAO
 

A pequena produqao constitui, hoje, a base da produgao agrico
 

la do planeta. Por esse motivo, participa de forma importante no
 

dificil equilibrio das economias em crise, ocupando mao-de-obra,
 

produzindo alimentos e riquezas. Nos paises d6 terceiro mundo, a
 

pequena agricultura produz a quase totalidade dos alimentos e
 

ocupa a maior parte da mao-de-obra, sendo o alicerce da estabili
 
3
dade s6cio-economica .
 

Os pequenos agricaltores do mundo inteiro se caracterizam por
 

sua heterogeneidade em relag~o a recursos, sistemas de produgao
 

e desempenho de sua exploragdo.
 

At6 pouco tempo, as an~lises economicas em pequenas explora
 

g6es agricolas eram escassas e se utilizavam categorias da econo
 

mia classica adaptadas para empresas agropecuarias, que nao se
 

ajustam com precisdo aos problemas economicos e sociais das pe
 

quenas propriedades.
 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma metodologia
 

adaptada para levantar os recursos e realizar uma analise econ6
 

1Especialista em Economia Agricola, Consultor IICA/D4BRAPA-CPATSA. 
2Especialista em Difusao de Tecnolgia, Consultor IICA/SEPLANTEC-CAR. 
3No texto, a pequena exploragao identifica-se por: pequena pro
 

priedade; pequena fazenda; fazenda; unidade de produqao; explo
 

ragao; rcxqa; s'tio. Para definir o pequeno proprietario, usam
 

se os conceitos de caracterizagao dos Projetos de Desenvolvimen
 

to Rural Integrado (PDRI's).
 

Y-• 4 t, 



12 

mica e financeira das pequenas propriedades. Isto realizado, de
 

forma concreta, permite entre outras coisas:
 

" calcular o benefIcio;
 

" determinar o grau de capitalizagao;
 

" examinar a efici~ncia econ6mica global;
 

" verificar para os agrossistemas:quantidade, custos, produ
 

gao e efici~ncia;
 

. determinar a eficiencia dos sistemas de produgao;
 

" verificar a necessidade de recursos frente disponibilida
 

de;
 

" diagn6stico basico para projetos de desenvolvimento da fa
 

zenda;
 

" identificar forga de trabalho e necessidades;
 

" outros.
 

Esta metodologia faz parte de um conjunto de pesquisas de
 

avaliagao s6cio-econ6mica desenvolvidas no Nordeste brasil.eiro,
 

pelo Programa Nacional de Avaliago de Recursos Naturais e S6
 

cio-econ6micos do Tr6pico Semi-Arido, do CPATSA.
 

Este trabalho detalha alguns aspectos da avaliag~o econ6mica
 

e financeira em pequenas propriedades, ilustrado com defini
 

g6es, exemplos e problemas priticos adaptados a realidade.
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PESQUISA s6CIO-ECON MICA A NIVEL DE FAZENDA
 

SISTEMR FRZENOP 

LICOMPONEESEI ESTRUTURA E FUNQO DESEMPENHO 

SUBSISTEMA 
SC0ECONMC 

____/__________NATURALS 

CAPITAL SISTEMA PE PRODU.AO DESEMPENHO 

RECURSOS 

AGROECOSSISTEMA 

http:PRODU.AO
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2. RECURSOS, FATORES, PRODUTOS
 

2.1. OS RECURSOS
 

0 estudo econ6mico de uma exploraggo deve comegar pelo estudo
 

dos recursos ou insumos transformados em produtos durante o pro
 

cesso de produgao da fazenda.
 

Os recursos de produgo sao escassos e tem usos alternativos,
 

participando do processo de produgao em diferentes proporg6es,
 

para a obtengo de uma quantidade de produto6. Os recursos de
 
produgo nunca atuam de forma isolada.
 

A qualidade e a quantidade de um produto est~o Luelacionadas
 

com a qualidade e quantidade dos recursos, a tecnica empregada e
 

a habilidade para fazer a melhor combinaQao.
 

Quantidade de Recursos
 

Tecnica Empregada
 

RECURSOS Combinagoes de Recursos PRODUTO
 

Exemplo:
 

Solo
 

+ 

Aragao 

+ + Mao de Obra + Tecnol.ogia * Feijao, Milho 

Semente
 

+ 

Ad ubos
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humanos
Os recursos classificam-se em tres grupos: naturais, 


e de capital.
 

a. Recursos naturais - sao aqueles proporcionados pela natureza
 

e influem na eleigao do produto a ser produzido, como terra,
 

clima, agua.
 

b. Recursos humanos - sao constituidos pelo fazendeiro, sua fami
 

lia e pela m~o-de-obra assalariada permanente, a inao-de-obra
 

permanente que nao recebe salario mas que tem outras ligag6es
 

contratuais e os trabalhadores temporarios.
 

- o capital 6 o conjunto de bens produzic. Recursos de capital 


dos pelo homem e que participa do processo de produQao.
 

NATURAIS
 

- PRODUTOHUMANOS 


CAPITAL
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2.1.1. 0 CAPITAL 

Divide-se em: Capital de Invers~o e Capital de Operag~o.
 

A. CAPITAL DE INVERSAO
 

Pogo 
[EABarreiro 

CAPITAL DE INVERSAO DIREA Drenos 

B BNETRAO Obras de Irrigagao 
BENFEITRIAS PASSIVAS Obras de nivelamento 

AGRICOLAS - CONSIRU6ES Desmatamento 

E 
INSTALA96ES Casas 

Estabulos 

Oficinas 

Galinheiros 

Apriscos 

Pocilgas 

Cercas 

Telefone 

Eletricidade 

[ATIVAS] 

FRUTICOLAS Mangueiras 
Mamoeiros 

FLORESTAIS Eucalipto 

FORRAGEIRAS PERMANENTES Palma Forrageira 
Capim 
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B. CAPITAL DE OPERAKAO
 

ANIMAIlS IN RENDA 
d carte

V~~ IV 

WIAHIIO1 .animais de' traqboANIMAI'); Of 	 b.-------mIXDA1M N 

e L a s o~
 
- * PLANTACDES ANJAISAGIT c OA 

MAQU NA!;
 

ELNOAMHOW;A' 
ISIAVUL f T: 

SALAR lOS 

'it L NIL 

ADUROS 

CIRCULANI[ 	 Pt.SI [CIDA 

COMFIUSII I 

GAOI-W N3GUI)IA 

II)ASIPOR)TI 

A. CAPITAL 	DE INVERSAO
 

Contiti fiicaci produq~io e participa direta ou inabas 


no procosso proclut-ivo.diretamento 

As benfeitopcias henfeitorias.E' colistituldo 1-wL- tucra e 

sao bons lua estaoc incorporados
rias de inversao dirata aqlualOS 

qua nao so vaiorizafl soparados dela. Exeraplo: obras de 
aterra a 


(IAbras; dc n i veannIo.

dranaqclm, obras du itr rigylddO , dcsina Lamflon Lo , 
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A.1. - Benfeitoria
 s agricolas ativas 
- t6m vida vegetal e duram
 
mais de um exercicio agricola. Exemplo: mamona, 
 algodao
 
arb6reo; 
fruticolas - mangueiras, mamoeiros; florestais 
-

eucalipto; forrageiras permanentes - capins, palma 
 forra
 
geira.
 

A.2. - Benfeitorias agrcolas passivas 
- s5o bons im6veis que
 
nao produzem por si mesmos, mas contribuem na produgdo.
 
Exemplo: construg6es, instalagoes.
 

B. CAPITAL DE OPERACAO
 

Participa diretamente no processo produtivo. I formado por ca
 
pital de operagio fixo e capital de operag5o circulante.
 

B.1. -
Capital de operagao fixo 
-
sao bens mveis que ajudam a
 
produgao ou que produzem por si mesmos; podem ter uma 
 du
 
ragao superior a um exercicio agricola, 
o ser estavel, vi
 
vo, e agricola.
 

B.1.1. 
Capital de operagdo fixo estavel 
- sao maquinas, ferramon
 
tas, utensilios e arreios.
 

B.1.2. Capital de cperacao fixo vivo 
- sao os animais do produ

Cao (animais leiteiros e de corte) e de trabalho 
(animais
 
de trago e transporte).
 

B.1.3. Capital de operagdo fixo agricola 
- sao as plantag6es 

anuais. 

B.2. -
Capital de operag~o circulante - 6 aquele que tem a dura
 
gao nao superior a um exercicio agricola. Exemplo: 
dinhei
 
ro para salarios, sementes, adubos, posticidas, combustI
 
veis, gado de engorda, transporte.
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2.2. RACIONALIDADE DO AGRICULTOR
 

a capacidade do agricultor de planificar, organizar, agru
 

par, dirigir, coordenar e controlar o uso dos recursos, avaliar
 

os fatores e fixar os objetivos da unidade de produgao.
 

2.3. OS FATORES
 

Os fatores sao componentes externos ou internos que condicia
 

nam a producao e produtividade das fazendas.
 

2.3.1. FATORES EXTERNOS
 

o conjunto dos fatores sobre o qual o agricultor n~o tem
 

controle. Sao os fatores naturais, como clima, inundag6es, se
 

cas, pragas, e os fatores s6cio-econ6micos, como pregos, merca
 

dos, estradas, transportes, legislagao, cr6dito, assist&ncia tec
 

nica, pesquisa agropecuaria, tecnologia existente.
 

2.3.2. FATORES INTERNOS
 

Sao controlados total ou parcialmente pelo agricultor e sua
 

familia. Exemplo: tanianho do negocio, rendimentos agropecuarios,
 

selegao de produtos, combinagao dos produtos, eficiencia de mao

-de-obra, eficiencia das maquinas e equipamentos, praticas de co
 

morcializagao, condig6es do agricultor e sua familia.
 

2.4. PRODUTO
 

a resultante da combinagao de recursos e fatores que se uti
 

lizam em uma unidade de tempo.
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1. RECURSOS 

NATURALS 

" TERRA 

" CLIMA 

* AGUA 

HUMANOS 

* TRABALHADORES 

" FAMILIARES 

" PERMANENTES 

" TEMPORARIOS 

CAPITAL 

* DE INVERSAO 

* DE OPERAgAO 

2. F A T O R E S RACIONALIDADE 

(Objetivos e Gestao) 

RPRODUTO 

EXTERNOS 

CLIMA, INUNDA9OES, SECA, PRAGAS 

PREQOS 

MERCADO 

ESTkADAS 

TRANSPORTE 

LEGISLAQAO 

CREDITO 

ASSISTENCIA TECNICA 

PESQUISA 

TECNOLOGIA EXISTENTE 

INTERNOS 

RENDIMENTO AGROPECUARIO 

*SELEQAO DE PRODUTOS 

EFICIENCIA DA MAO-DE-OBRA 

EFICIENCIA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

PRATICAS DE COMERCIALIZA§AO 

* CONDIGOES DO AGRICULTOR E DE SUA FAMILIA 
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3. NECESSIDADES DE CONSUMO FAMILIAR
 

tum conjunto de bens fisicos, servigos e satisfag6es sociais
 

familia que pelmitem
 
e culturais consumidos pelo dgricultor e 

sua 


sua conservaqao, autonomia, reproduqo 
e evoluqao.
 

com a produqAo

0 consumo familiar 6 satisfeito principalmente 


corn outros ingressos do fazondei
 da fazenda e, em alguns casos, 


ro e/ou sua familia.
 

o nivel
 
O estudo das necessidades de consuno do agricultor, 

do bens c sorvi 
de satisfagao dessas necessidades e a 

produqzio 


mais imipo rtan
ura das tarefas 
;os para satisfaz-las constitui 


tes dos t6cnicos da agricuiLura4
 

de economia
trabalhos 

0 que d6 sentido e importancia dos 


recur
 
para pequenos agricultores 6 o lovantamonto 

do fatores, do 


o sua fami
 
sos de potencialidade o necessidade do 

aqricultor 

'
 Ntc, progra


lia de forma que possibilito dimonsionar 
posterior"
 

mas e projetos de desenvolvimento.
 

FIGURA 1:
 

FAZENDA
SISTEWA 


ADUBOS
 
SOLAR2
 

PRODUTOS AGRfCOLAS
I

-EFENS-VOS 


S U PECUARIOS
AGR ECOSSISTEMA EURO
 
ALIMENOS 'AMILIARES SISTEMA EA1-=SITAPOUO
-SE
ALIMENTOS ANIMAIS 


SUB PRODUIOS PECUARIOS
 S
SISTE
ENERGIA HUMANA 

NESANAISPRODUTOS ARTESANAIS
s6CIot DE SISIIMAS AR 


ENERGIA ANIMAL 

MINERAIS
LO
ECONOM I
COMOUSTfVEIS 

ALUGUEIS TERRA
S
PRODU AO 0 


UTECNICA 

ALUGUEIS ANIMAIS
 

CREDITO

DINHEIRO L ISERVI OS
 

INFORMAQ6ES
 

mosmos autorOs. No
4pequenos Agrcultores - 0 consumo familiar, dos 

prelo. 



3.1. TIPOS DE CONSUMO FAMILIAR
 

a. Consumo de alimentos
 

Permite a reprodugao biologica do ag-Licultor e fornece a ener
 

gia necessaria para trabalhar.
 

b. Consumo de energia
 

Permite cozinhar, iluminar e realizar alguns trabalhos na ca
 

sa e efetuar deslocamentos por motivos familiares oude produgAo.
 

c. Consumos domesticos
 

Sao os consumos para manter a higiene, o abrigo do corpo e da
 

familia, a manutengao e criagao de ativos familiares.
 

d. Consumos de condig6es de vida
 

Sao os consumos de bens e servigos destinados a satisfagao de
 

necessidades psico-sociais e culturais.
 

CONSUMO FAMILIAR
 

* comprados
 
1. Alimentos . produzidos 

* vela
 

* carvao
 

* querosene
 
2. Energia . diesel 

* gas de cozinha
 

* biogis
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•m6dico,dentista
 

* farmacia
 

* higiene
 
3. Condic6es . escola, universidade, igreja 

de vida transporte 

* reparo de veiculos
 

* diversos (bebidas, fumo, festas)
 

. reparo o construgao do casa
 

* vestuario e calcados
 

moveis, eletrodomesticos e utensilios
 
4. Domensticos * lavagen do roupa 

* lavagem de casa
 

higiene corporal
 

3.2. LEVANTAMENTO DE CONSUMOS FAMILIARES
 

As necessidades de consumo podem ser divididas em:
 

" continuas ou permanentes;
 

. periodicas;
 

" eventuais.
 

r . alimentos 
Ju .energia
 

Continuas 1 higiene corporal 

higiene da casa
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" igreja, cooperativa, sindicato 

" roupa 

" m6veis 

" dentista, escola 
" Peri6dicas 
 r.6dico
 

" manutencao de carro
 

" reparo da casa
 

festas
 

. m6dico (acidente) 

. farmacia 

. Eventuais . reparos 

. vel6rio 

. festas 

3.3. FORMAS E PERIODICIDADE DE LEVANTAMENTO
 

Os levantamentos do consumos familiares podem ser feitos atra
 

ves de observag6es semanais e mensais, usando metodos estatisti
 

cos para determinar a periodicidade do levantamento5 .
 

As formas de levantamento de consumo familiar sao duas:
 

a. Controle de entradas e saidas (analise horizontal)
 

I CO = Ei + Pa - S - V + C -Ei 

5Alguns inqu 6 ritos que levantam uma vez por ano o consumo fami
 

liar e posteriormente projetam para todo o ano (365 dias), nao
 

tem precisao alguma. As pesquisas do CPATSA, em Pernambuco e Ba
 

hia, sobre o consumo geral dos pequenos agricultores, revelaram
 

que os inqu6ritos feitos uma vez por ano informam as aspirag6es
 

do fazendeiro e sua familia e nao o que consomem realmente.
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onde:
 

CO = Consumo
 

Pa = Produqao autoconsumida
 

Ei = Exist~ncia inicial
 

V = Vendas
 

S = Produgao usada como semente
 

C = Compras
 

EFi= Exist~ncia final
 

Este m~todo exige um controle permanente de existencia de com
 

pras e vendas.
 

b. Controle vertical de consumo familiar
 

O principio do controle vertical baseia-se em um levantamento 

peri6dico do consumo real das familias amostradas nas datas pre 

viamente estabelecidas. 

Este metodo inclui observag5es, entrevistas, medidas e valuri
 

zagao do consumo real das familias.
 

0 balango das necessidades reais e os niveis de satisfagao
 

servem de indicador para possiveis reorientag6es da produgao da
 

exploragao.
 

4. LEVANTAMENTO DE RECURSOS 

Os recursos dos pequenos agricultores sao extremamente escas
 

sos, devendo ser levantados rigorosamente e com precisao. Por pe
 

quenos que paregam, tam grande import~ncia na economia da fazen
 

da.
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4.1. A FORCA DE TRABALHO
 

0 levantamento da forga de trabalho da fazenda tem varios 
eb
 

jetivos:
 

a. conhecer a qualidade da forga de trabalho
 

. sexo, idade, saude, nivel de instrugao,origem
 

b. conhecer a quantidade da forga de trabalho, por categoria:
 

" familiares
 

* permanentes
 

" temporarios
 

c. conhecer o sistema de pagamento (relaC6es sociais de produ
 

gao)
 

* salarios
 

* salarius e direitos
 

* salarios e produtos
 

* salarios, direitos e produtos
 

* com direitos
 

.com produtos
 

* com o excedente financeiro
 

d. conhecer a relago disponibilidade/necessdade por m6s e
 

por ano
 

e. conhecer as necessidades potenciais de consumos familiares
 

da fazenda (alimentos, energia e agua, dom6sticos e condi
 

g6es de vida).
 

Os inventarios de forga de trabalho devem ser realizados duas 
vezes por ano. A din~mica 6 observada atrav6s de m6todos de acom 
panhamento peri6dico. 
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TABELA 1 - 0 Grupo Familiar 

CASADO ALFABETIZADO SAUDAVEL A U S E N T E S OCUPAQAO 

T I P 0 IDADE - ORIGEM DOS 

SIM NAO SIM NAO SIM NAO DOMICfLIO OCUPAgAO PRESENTES 

PAl
 

MAE
 

FILHO
 

FILHA
 

GENRO
 

NORA
 

NETO
 

NETA
 

AVO(O)
 

1IO(A)
 

AGREGADO(A)
 

Esta ficha, como todas as que ser~o apresentadas, tem valor e
 

significado didatico. Cada pesquisador e economista deve elabo
 

rar sua propria ficha segundo seus interesses, conhecimentos e
 

objetivos especificos.
 

A partir de um formulario deste tipo (sendo preenchido 2 ve
 

zes por ano), pode-se obter:
 

para a familia presente:
 

- idade, sexo, alfabetizagao, estado de saude, estado 

vil, origem; 

ci 
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" para os familiares ausentes:
 

- os mesmos dados, mais domicilio atual e ocupagdo, o que
 
informa se existe relacionamento com a familia rural

. qualidade da forga de trabalho, por sexo, idade...
 

" quantidade disponlivel real e por 6poca do ano (estudantes);
 

" possibilidade de fazer um orgamento de consumo 
familiar;
 

" o exodo rural e o relacionamento da fami'lia 
com os emigra
 

dos;
 

" perspectivas demogr5ficas.
 

O acompanhamento da forga de trabalho dar5 o uso real durante 
o ano e deve ser feito periodicamente atraves de fichas que espe
 
cificariam as atividades realizadas
 

. por dia
 

* por momento do dia
 

por lugar
 

* por t6cnica empregada
 

* por cultura
 

por campo
 

por animal
 

por tipo de trabalho.
 

Desta forma, pode-se avaliar o desempenho econ6mico e fisico
 
da forga de trabalho, avaliar os trabalhos direta ou indiretamen
 
te produtivos, os efeitos c interag6es com outros fatores e 
 ro
 
cursos na propriedade.
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4.2. INVENTARIO DE RECURSOS FISICOS E SEU VALOR
 

e usos multi
 
Os recursos na pequena agricultura tem valores 


ser

plos, devendo, desta forma, o levantamento e a valorizagao 


feitos de maneira minuciosa.
 

O levantamento dos inventarios compreende os seguintes 
proces
 

SOS: 

a. Inventario
 

o levantamento fisico e relacionamento de todos os bens 
de
 

uma pequena propricdade.
 

e
com determinagao de quantidade
2 importante fazer listaym 


recursos e a avaliagao-comercial a vista.
qualidade dos 


b. Avaliagao econ6mica
 

tecni.

Para avaliar os inventdrios, deve-se levar em conta 

as 


inventi
 
cas de diferentes 6rgaos especializados em avaliagao 

de 


rios: bancos, corretores, projetos e outros'.
 

4.2.1. BENS MOVEIS
 

(de trabalho,
Os bEns m6veis constituem o capital de operagao 


de giro, circulante).
 

4.2.1.1. Animais de Renda e Trabalho
 

dom6sti
Deve-se levantar e avaliar todas as esp6cies animais 


cas, de trabalho e de produgao.
 

Para um empresario agrIcola, uma galinha nao tem grande impor 

tancia; ja para um pequeno agricultor 6 um capital. 

6Para efeito de contabilidade, existem formas estabelecidas de
 

avaliagao.
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Um jumento pode ter mais uso e valor para um pequeno 
agricul

tor que um caminhao para um grande agricultor (tragao, transpor
 
te de carga e do agricultor).
 

Os bovinos tem fung6es multiplas na pequena propriedade, tais
 
como:
 

" servem de animais de trag~o
 

" produzem bezerros
 

" produzem leite
 

" produzem couro
 

" servem de poupanga
 

" 
produzem recursos economicos diarios 
(leite)
 

" 
base cultural e foicl6rica
 

" base artesanal (couro, queijo, etc).
 

TABELA 2 - Bovinos
 

QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOrAL
 

* ToUros
 

. Matrizes
 

* Novilhas 2-3 anos
 

* Nojilhos 2-3 
anos
 

* Novilhas 1-2 anos
 

* Novilhos 1-2 anos
 

* Bezeras 0-1 ano
 

* Bezerros 0-1 ano
 

TABELA 3 - Ovinos
 

QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
 

* Reprodutores
 

* Matrizes
 

. Machos + 1 ano
 

* Femeas + 1 ano
 

* Machos 0-I ano
 
* Femeas 0-1 ano 
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TABELA 4 - Caprinos
 

QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
 

" Reprodutores
 

" Matrizes
 

• Machos + 1 ano
 

Femeas + 1 ano
 

* Machos 0-1 ano
 

* emeas 0-1 ano
 

TABELA 5 - Suinos
 

QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
 

Reprodutores
 

Matrizes
 

* Leitoes(as) + 6 meses 
* Leitoes(as) 3-6 meses 

* Leitoes(as) - 3 meses 

TABELA 6 - Animais de Trabalho
 

QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
 

* Cavalos
 

Eguas
 
Potros
 

Bois
 
* Burros 
* Burros pequenos
 

* Asininos
 

* Asininos pequenos
 

TABELA 7 - Aves
 

QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
 

* Galinhas
 

* Patos 

* Perus
 

*Outros
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Para a continuagao do levantamento e avaliag~o de racursos,
 

preciso introduzir o conct!ito de depreciagao.
 

1. Depreciagao: 0 o montante total da diniinui¢7o do valor con
 
tabil dos bens do ativo fixo da fazenda, desde a data de
 

compra at6 a data do levantamento do balango.
 

2. Depreciago econ6mica: e o montante total da diminuig5o do
 

valor de mercado (em termos reals) dos bens do ativo fixo
 

da fazenda devido aos fatores de utilizagao, obsolescencip.
 

e decgaste durante o ano.
 

Exemplo 1
 

Depreciag~o Anual (DA) = 	 Custo ori-'inal - valor residual 

Numero de anos de vida uftil 

Custo total depreciag5o
 

N9 anos vida util
 

CO - VR CT
 

VU VU
 

onde:
 

DA = Depreciagao Anual
 

CO = Custo Original
 

VR = Valor Residual
 

CT = Custo Total Depreciavel
 

VU = Vida Otil
 

Exemplo: um trator novo vale Cr$ 1.000.000,00 e tem uma vida
 

util de 10 anos, com um valor residual de Cr$ 10.000,00.
 

DA = 1.000.000 - 10.000 _ 990.000 99.000
 
10 10
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Fazendo-se uma avaliaq~o no ano 5, o valor do trator e de
 

Cr$ 604.000,00; ent~o, no ano 8, vale Cr$ 307.000,00.
 

CUSTO ORIGINAL - VALOR QUE FICA 
valor de compra CIAQAO AD FINAL DO ANO 

1 1.000.000 99.000 901.000 
2 901.000 99.000 802.000 

3 802.000 99.000 703.000 
4 703.000 99.000 604.000 
5 604.000 99.000 505.000 
6 505.000 99.000 406.000 
7 406.000 99.000 307.000 

8 307.000 99.000 208.000 
9 208.000 99.000 109.000 

10 109.000 99.000 10.000 

990.000 

0 custo original menos as somas das depreciag6es anuais duran
 

te a vida util deve ser igual ao valor residual.
 

Exemplo 2
 

No caso de depreciacao econ6mica, a formula seria a mesma da 
anterior, mas muda "CO" (Cupto Original) por valor do bem a vis 

ta no momento da avaliagao. 

- valor residual
D Valor atual 


Vida itil
 

4.2.1.2. Ma uinaria
 

A avaliagao das maquinas (com ou sem motor) e efetuada de
 

acordo com seu estado de conservag~o, vida util e seu valor no
 

mercado. Avalia-se maquina por maquina.
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TABELA 8 - Maquinaria
 

ESTADO VIDA UTIL V A L O R
 

Arado 1
 

* Cultivador" 1
 

* Sulcador 1
 

* Arado 2
 

* Cultivador 2
 

* Sulcador 2
 

* Plantadeira manual
 

T 0 T A L I 

Um veiculo pode nao intervir na produg~o agropecuaria. Caso
 

intervenha, devera ser colocado como capital de produCSo agrope
 

cuaria. Se nao intervir, devera ser como capital do agricultor
 

e nao como capital de produvao agropecuaria.
 

Exemplo: se uma caminhonete 6 utilizada apenas 10 dias no
 

mes na produg6o agropecuaria, deve-se computar 1/3 do seu valor
 

como capital de produgao e os 2/3 restantes como capital social
 

do agricultor.
 

4.2.1.3. Ferramentas, Utensilios e Arreios
 

muito importante conhecer as ferramentas e utensilios que
 

sao utiliziveis no processo de produgao. Por isto, devem ser
 

listados, segundo qualidade e quantidade e avaliados individual
 

mente.
 

Lista das ferramentas, utensilios e arreios: 

1. enxada
 

,2 facio
 

- ,,foice 



4. machado
 

5. estrovenga
 

6. picareta
 

7. gancho
 

8. enxadeta
 

9. chibanca
 

10. pi
 

11. alavanca
 

12. martelo
 

13. serrote
 

14. alicate
 

15. chaves
 

16. outros
 

4.2.1.4. Plantag6es Anuais
 

plan
O inventario das plantag6es anuais compreende todos os 

tios anuais a partir de sementes ou de clones. A avaliagao come 

ga a partir da broca, como custeio de produqao. 

Exemplo de avaliagao: 	imediatamente ap6s o termino da semeadu
 

1/3 do valor da produgao bruta espera
ra, avalia-se na base de 


da. No momento da colheita, avalia-se na base de 2/3 do valor da
 

produgao bruta esperada. Entre as duas etapas, semeadurae colheita,
 

e 2/3 do va
interpolam-se os valores que tem que ficar entre 1/3 


lor da produQao bruta esperada.
 

4.2.1.5. Produtos Aropecuarios Armazenados
 

Os produtos armazenados de carater agropecuario (sementes,cou
 

ros, queijo). Avaliam-se segundo o preco de mercado.
 

4.2.1.6. Outros Produtos de Uso Aricola
 

Sao outros produtos armazenados de uso agropecuario: combusti
 

vel, sal, produtos vete:,-inarios. Avaliam-se segundo o prego de
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mercado.
 

4.2.2. BENS IMOVEIS
 

Constituem o capital de invers~o
 

4.2.2.1. A Terra
 

S6 se avalia economicamente a terra se o agricultor for pro 

prietirio legal dela. 

Para avaliar e caracterizar o uso da terra, 6 preciso inventa 
riar a propriedade segundo o seu uso atual, no momento do inven 

tario e a capacidade de uso potencial. 

O inventirio deve ser feito em hectares, e deve servir para
 

uso agron6mico.
 

Entre outros criterios para a avaliagao da terra estao: a lo
 

calizagao em relacao a mercados, a assist~ncia t6cnica, transita
 

bilidade das vias de acesso.
 

Para uma boa analise do recurso terra 6 muito importante fa 

zer dois tipos de mapa: 

1. Mapa de uso atual dos solos: deve-se detalhar o mais possi
 

vel a distribuigQo espacial dos plantios, superficie indi
 

retamente produtiva (superflcie com casas, caminhos, cons
 

trug6es), superficies improdutivas (rochas e areias), como
 

tamb6m a superficie com vegetaggo nativa e pousios.
 

2. Mapa de capacidade de uso potencial: deve-se avaliar os so
 

los pela classificagao internacional de I a VIII, descre
 

vendo os solos araveis (I a IV) e os nao araveis (V a
 

viii). 

Os dois mapas devem ser feitos em escalas id&nticas, de tal
 

maneira que permitam comparar o uso atual com o uso potencial
 

dos solos.
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Esta analise pode determinar o uso do recurso terra em rela
 

gio a sua aptidao.
 

terra em um baixio dmiido pode garantir, por
Uma parcela de 

semi-ari
exemplo, a 	sobrevivencia de um agricultor nas regioes 


uso
das. Por isto, a avaliagao precisa das potencialidades e o 


atual da terra sao importantes.
 

USO ATUAL DO SOLO
 

Definigao: 	6 a forma como esta ocupado atualmente o espago da 

fazenda. 

5 ha 5 ha 5 ha
 
pedra aqude
 

vegetagao nativa
 

plantio 	 "
 

. •Pousio
 

, . . "casa 

cura
 
/ cami ho 

0,25 ha 	 2,67%
1. Superficie improdutiva 


4,75 ha 31,67%
2. Superficie cultivada 


3,50 ha 23,33%
3. Superficie 	indiretamente produtiva 


2,50 ha 16,66%
4. Superflicie pousio 


4,00 ha 26,67%
5. Superficie 	caatinga 


15,00 ha 100,00%
T 0 T A L 


(2+4) = 7,25 	ha
NOTA: Superficie cultivavel 
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CAPACIDADE DE USO DO SOLO
 

O agrupamento de solos em classes de uso agricola, segundo
 

as caracteristicas fisicas, fertilidade*, relevo, declividade,ero
 

sao e outras, determinam a aptidao agricola das terras.
 

VI 

VIII = 0,25 ha; V - 5,0 ha; III = 5,25 ha; VI = 4,5 ha 

Exemplo de avaliagao de solos: 

C I A S S E VIII VI 

Valor unitario 200 1.000 

Superficie (ha) 0,25 4,5 

VALOR TOTAL 50 4.500 

IV 

2.000 

5,0 

10.000 

III 

3.000 

5,25 

15.750 

T 0 T A 

-

15 

30.300 

L 
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Para avaliar o solo irrigado podem-se 
usar dois crit6rios:
 

em irrigacao
 
a. incluir no valor do solo os invcsiimntos 


forma separada).
(nao sc invenLar.iam de 

separadainvestimentow em irrigagao
b. avaliar a terra e os 


mento.
 

A determinagao deuououtro caso vai 
dopender das caracteristi
 

- caso
 
cas do sintema de irrigagao. Exemplos: 

primeiro crit6rio 


rovesti
 
do fazendas com obras permanentes do irrigagao, 

canals 


crite
 
dos, comportas e obras de concroto incorporados; 

segundo 


manguei

rio - fazendas com instalag6es do irriqagao, 

m6vcis, 

ras, motores, valvulas e outros. 

a avaliagao da torra e a 
Outra consideracao importanto para 


riacho,
propriodado (fonto, rio,
oxistencia ou nao do agua na 


aguada).
 

4.2.2.2. Benfeitorias
 

a. Sociais
 

Edificios e consLrugoos do carater social.
 

classica
 
As habitaeoos rurais, que para a economia 

agricola 


capi
- sio colocadas coma 

nao participam do processo produtivo 


- nas poquenas propriodades servem do:
 tal social 


ferramen
 
armazem para produtos aqropcuarios, 

utensilios e 


tas;
 

qalinheiro;
 

fabrica do qu oijo;
 

contra do docis6es, do aiministragao 
e habitagao.
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Exemplo: so 50% da 5roa da casa sao ocupados para atividades
 

aaropocu5rias, estes 50% devem scr considerados como capital
 

agropecuario, o os 50' restantes como capital social.
 

b. ConstruQoes diretamente produtivas
 

Avaliam-se todas as construQ6oes quo valorizam ou contribuem 

na produ¢5o. A avaliaQao e feita considorando o estado, a vida 

uLi] C'a Vaor rC'sidual. (valor dclprOciado) 

lxeinpl1: currais, mant ; , estabulos, ilos, deposito:;, ofici 

nas, qa lintheiros, chi(IJUeiraoS, apriscos, poc'os, barreiro: , aqudes, 

corcas.
 

TABELA 9 - Infra-estrutura 

ESTADO IDADE VIDA UTIL DIMENSAO VALOR UNITARIO VALOR TOIAL
 

Ar'maz r 

I ,.] o'
 
:J I to 

*Br'ete';, 

Ca:at d"! I ; inha 

* (:h(11 
Illtu
1 I( 1"If I h,i!,!
 

Apr i ',cos 

* . (:AtLotor 

1TOTAU_ -I

______________________________ ________ _______________I _______________________ __________________ 
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mostram
As avaliagoes das construgos dirotamonto produtivas 

um gtau do complxi Jacde nos casos do consL;rugos rust.icas. 

uLn g eralExcmplo: corcas do madoira nau Laba lhd.da, quo 

do i ,oali, 1ho e transpertc. Ge
iiiojil ovalor do compr, , aporas Ior(a 

nao tom valor e, naralmente pnsa-CI ss L ipo do const ru(;ao 

uma corca do arame.pratica, podo trr um valor maior quo 

podo sor o va]o, da forqa do trabalho0 mt Lodo d0 avaliagao 

incorporada a outros custos. 

Urn aspucLu muito imporLanto, a considorar-so numa avaliaao, 

na fazenda. Exomplo: umo so a construgao 6 utilizada atualmonto 

silo 	do cimoto para armazenamnto do forragm om uma fazenda 

Noste caso), convOmi al icar ocomplotamnLto plantada do laofnjas. 

anal. isa so o si lo tem a Igumcriterio do aval iacao, quer dizor, 

usO a] lrnat L iVo (sorvigos para outras fazondas-) ou so tem alquin 

ut.ii da plant a ,u. Em qualqui nor c a uso dopois de cuncluir a vida 

so, ostoL vl11ur sompro so si Lia abai o do val 1 r ofo LivO; ClSO 0 

valor sooj 100, pode ficar 1m 15 ou 10. I stu aconLecO froquonte 

clii(ju iO-Irus , curriL u o~trcos;.monte Coil qal1 i nh iOrus, 

c. Instalag6es 

As instala Goes tom um valor constantp; nac so calcula sua vi 

o lofonc, gas, etc.da t i 1. Exomplo: aua pot-Avo I, olotLric ldado, 

d. Plantagoes industriais 

Algodau arborco, mamona, mandioca, sisal , cafe, Divicacau. 

dem-se om: curto prazo - 2 a 3 anus; lonqo prozo - mlids do 3 

anos. A forma do av, liago() e a lllt llI doi' lantaco(os ,nuais. 

e. Plantagoes frutiferas
 

As plantagocs frutifra.s cunst:ituom-so um rocurso importante 

para o pequeno agricultor. Urea laranjoira, aiguns pes de manga, 

pruduzom L lqumo- duzi as do lL a," (luo, Vo1,wnlidas no mercado, 
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transformam-se numa entrada financeira imporLante no sistema do
 

pequeno produtor.
 

A avaliag5o dessas plantag6es podera sor feita por diferentes
 

cri terios:
 

6
a. 	avaliagao feita por p , em relagao ao valor da produgao
 

anual;
 

b. o 	valor da plantagao como a valor da produqao bruta du 

tres anos; 

c. 	por custos de implantagao e manutengao. Esse ultimo serve
 

para pomaros novos:
 

valor de preparacao do solo;
 

valor das plantas;
 

valor dos insunus;
 

valor di mao-de-obra.
 

f. 	Plantagoes florestais
 

As plantagoes florestais nativas nao madeireiras nao se ava
 

liam, pois est~o avaliadas junto a terra.
 

Para bosques artificiais e bosques naturais madeireiros, ava
 

lia-se usando tecnicas apropriadas.
 

g. 	Pastagens permanentes
 

Sao culturas perenes como capim, palma e forrageiras cultiva
 

das em geral. Avaliam-se por:
 

* valor economico atual em relaCao ao uso e estado;
 

* capacidade de suporte animal;
 

m
mat6ria seca.
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5. BALANCO PATRIMONIAL DA FAZENDA 

n analise do balango patrimonial
Propoe-se, neste trabalho, 


em pequenas propriedades agrilcolas, quc pode parecer exagerado,
 

este
ainda que os agricultores o os tcnicos nu Lrabalho diario 

jam usando concoit-os o torninoloqia do baano 1 atrimonia]. 

Os tC-cnicos e os agricuLtores na° )o em fuqir a responsabili 

dade do fazerem avaliag6s periodicas do quo torn e do quc deve 

a unidade de produgao, corno requisiLo para obLer cred ito, para 

se integrar a urn projeto de dosenvolvimento regional] e coio um
 

c as possibilidades eco
procedimento para medir a situagao atual 


n6mico-financeiras da fazenda.
 

0 PATRIMONTO DA FAZENDA
 

"C o conjunto do bens, direitos e
0 patrimonio dai fazenda 


obrigaCoes da unidade do produgao".
 

e diferente do patrimonio do fazendei
O patrimonio da fazenda 


ro, ainda que, por facilidade de trabalho, os autores especiali
 

rnesma co_
zados tenham tendencia a fazor dos dois balangos urna 


sa.
 

PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO PATRIMONIO 

DO DA + DO 

AGRICULTOR FAZENDA AGRICJLTOR 

Ao banco interessa conhecer o balan;o patrimonial do agricul 

tor para determinar o montante do crediLo e aos pesquisadores e 

responsaveis polo dosenvolvimento interessa ava] iar o patrim6nio 

da fazenda. 
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0 BALAN90 PATRIMONIAL
 

Neste capitulo sera estudado o patrimonio da fazenda, repre 

sentado graficamente polo balano patrimonial, que 6 urea fotogra 

fia dos bens o di ritos (o agricul tor (at. vo) ( das obr i aqoos 

(passivo). 

0 balango patrimonial da fazenda permito conhecer, em urn mo 

mento determinado, o estado economico o financeiro da unidado de 

prod u 5 o. 

5.1. 0 ATIVO
 

o conjunto do valores positivos, isto e, de bens e direitos
 

economicos pertencentes a fazenda.
 

5.2. 0 PASSIVO
 

o conjunto do valores negativos, isto e, de obrigaqoes, res
 

ponsabilidades economicas e dividas que a fazenda assumiu c deve
 

pagar num prazo determirnado. 

A dLfureni untro o ativo u o passivo denomina-se situagao i1 

quida. Se a diferon;a e positiva, denomina-se patrim6nio liquido 

Ou si tuac.o da. at-i.va; a c tI.em-soll.u . so diferonc(>- necativa, a 

deficit patrimonial, situa;aI!I iLjudaPassiva. 

0 pa t.r iim n i p odd r- re p reson t i(o p l1 I (-,(I ua o 

A = S 

onde,
 

A = Ativo 

P = Passivo 

S = Situa;ao liquida.
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5.3. BALANCO 

do balango.
por meio6 roprosentadoo patrilnllo 
por finalidadecluo tomcontabil0 (_-dolnonstrativoo ixla 

om dado miomenta.da fazondapatrimoniala situaQ7aoa1prosontar 

VARIACOES PATRIMONIAIS
5.4. 

o patriquo constituomfolomeflt-)5quo repreciCltam os 
As contas de contas
s5-o charnadas
jtuacao liquida)
paSS iVOo 0mun-)Iio (ativo, c diclue aumentalas var iacoes

As quc roprosentafm
Lpat'viic)flli s decontassa-o chamadaSdo patrimoniOliquidaa situa3;aomlinu.1f por receitaso3 goradali1quilana situ3aoA oleVaqaoroe;ultacdos. 

pm:) deospesa-s.e a dimnigao 


maiores quo Js 

(parto positiVa) foroin 

dcs 
as recoitasQuando (lucro)c aposivoYeconOiiCoo rosultado 

posaS (parte nogativa), 
a ser nogat
 

o rosuiltado economicO 
passa 


e ocorrendo o inv-rs;o, 

vo (prcejulzo). 

(a0 tormiflo do exerci 
do rosultados.-das contasA domonstraq,_o eoomrico ourosultadndenmonstr3ao dco

chaina-secio financeiro) 

do oxorciclo
do resultadodomonstr3aflo 

http:mlinu.1f
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EXENPLO: BALANGO PAI RI NIInAI (Ia.i: :11de.',ronl ()/1'V ) (Veo ;inexo 1) 

(IT'_ Cr$ 1,00) 

-]ixELCiCIo 	 LXI FICI1 
_. 	 AIUAL 

ATIJAL
 

1.1 	 ATIVO CIRCULANIL 2.1 'ASSIVO C;IR(CIJIANIf
 

nISPONIV[L AI IRA20W(")
XliVl t A (ClU11l') 


1.1.1 Caixi 	 5.0)0 (dfvids. a 365 dial) 

1.1.2 U,,nuoW.1.1, 	 ri IU.000orn ,tc.J 

B do S/A Ir.m o ;.1.2 Itu nlo,, 15.000II<,nco ]r'a-il 	 .1 q 

Nordeste 2.1.3 3.850 

CRAM!IlOS 2.!.4 SM,;ar'i o' paqir 30.A)N 

B[anco do 	 236.000(o.ti, i piq(r 

1.1.3 DMvedores 	 2.10. Previ.ie de Impot!; 18.0)0 

1.1.4 Adijmtmeitu SIlario; JU.0. .l.6 Wljnco (piq,min,, I parcel, 

I.1.5 Adiantjmento Fornecedores 8.000 do ? .000 o , jur'os do 101,;
 

1.1.6 	 Duplicatas a receber ?5.O00) ',hr, 28.()0(l) 56.000 

EXISITNCIA (on Pstoques) 

1.1.1 Produtos ,qricola, armaznados 8 .000
 

I.1.11 F'rodulo. lp)I:.1rion ,rm.i,,'rHio I. [50() 

1.1.q Animais do produ;.o 8(0.(101) 

1.1.10 Armazem aqr'fco I 	 35. 000 

I IAI DO) AI VO CIRCIINIl I__ I0IAi ClVO AN lI1.13A.60( IM I'.';IV0 JI 133.450
 

(.)
 
I.? A AI'' IRMANINII ( xo) 2.2 IX1I5VII A I UnWO 'IA/ 

IMObIt11 A[D) (O)fvi,' i a;i f ,id) 

1..1 li Wa, r,) P. lrft 1.00)( l.y50.000 .P Iu. d., 


" 
,,.' Fl ii .io.mi I (HSr,t qoes (150. 000 2.. 1 to o 1 5.t 

1,2A Planaq;-100000 ,?,4(q pr~a100.000 d 

1.2.6 

1 .2 .1 

Implemento, 

V oicu l o s 
2 . i()0 

3 . ;0 0 
1I)f A Xl6V 

. ... 
A I A04/( i) 
-.... .. ... --

I 421.00))0 
. ..-. 

1.2.8 Animais dc trabalho /0.000 (JI l4.0 'A-0P- 'i . _) 0 

TOTAL DO AIIVO PERMAJLNIL 2.821.400 PA,1 IMPID I fWI01 3.399.5).

(PI TA - IP) 

3.960.000 II IIA IL(IGUAL AO ATIVO) 3.m.000
 
1IC 	I'g IC A T T ) 0 (Total Passivo + Patrimonio Lfquido) 

(*) 	 Indicar data de amortizagao e juros do saldo insoluto, indicando so tem corregai, nonetaria; 

Divida em 10 anos com juros de 10% a.a. sem corregao monetaria. 

http:Previ.ie
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5.5. ANiLISE DO BALANCO PATRIMONIAL
 

RELAQAO ATIVO/PASSIVO OU ANALISE POR 
QUOCIENTE


5.5.1. 


Exemplo:
 

Ativo 3. 960.000 70 
7,07Q 


560.450
Passivo 


ao passivo, a situagao
 
a. So, rna relagao, o ativo c superior 


juros da divida n5o sao ele
 
so os
Lranquila,
financeira e 

indica clue oxisteim disponibi
vados. No mosmo exemplo o "Q" 

7,07 para cada Cr$' 1 ,00 de divida = situa;ao 
lidades do Cr$ 

financeira tranquila.
 

situagao
ao passivo, a 
relacao, o ativo 6 inferior
b. So, na 

ao passi
muit-o inferior
So c aLivc)efinanceira U clLiCd. 

altos, a situaqao 6 do fa 
vo e so o:.; juos das dtvidlas s.io 

lancia. 

Pode
an crit ica. 
C. Se a roclU( (o c equi I iblilada, a sit ua 6 

a apare 
, n nio noen to do bilan o !)1p tLrirnonial.,

oc)ritr (]pi 

pode
a

reaQao negativa ou equil ibrada. Como divida 
uma 

c, a juros baixos (PROJETO SERTANEJO) , no 
sor a Ionqo prazo 

deve-se colocar a prestaQ-ao
do balanco paLrimonialcnlculo 

a roacao dove me 
e os juoo do ano cm analliso. 	 NosLe caso 

lhorar. 

5.5.2. DETERMINACAO DO CAPITAL DE GIRO
 

quo uma empresa dove manter pa
qiro - rocursosa. 	Capitalde 

coma compra do insumos, pagamen
necessidadesra atendor as 

funciona
u [prmitl mantr em 
to de salarios U uuLtu-; qu' 

mento a empresa. 
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b. 	 Capital do giro a nual - 0 o ofetivo, Ialis documonLos por 

cobrar, nais vendas por roalizar de an imais ou produtos 
agricolas. Pormite calcular o capital ncessario para 
 ter
 

minar o ano.
 

5.5.3. MEDIDAS FINANCEIRAS
 

5.5.3.1. Quocionte do Sulv6ncia
 

a. 	Quociente do liguidez a curto prazo
 

Ativo Circulanto
Q 	 = . . .. . . .. . . .. . . .... 

Passivo Circulante
 

Este quocionte tem por finalidade avaliar a capacidade da fa 
zenda do saldar, num dotorminado momento, o total do suas divi 

das a curto prazo, atravos de sous valores do ativo circuiante. 

0 rcsultado do quociente (1 ]iquidez a cur[o prazo, pa ra quo 
0lt1c;UUga ran t;a 0 con f.LAbi idado , duver-a S(',", no i1nmlmo, d-1- I 
( 1 ( '') 

0 quoc ionte do I i qu idoz, corrente ou commin, e cons i derinlo nor 

mal quando atingir 200'. 

finll)Io: ) 	 8 ' (8502)_188.400 

133. 450 

b. Quociente absoluto deliiquidez, ou quociente de liguidez 

imediata ou solv_6.ncia imediata da fazenda .uprova do ci 

do 

Esta dada pola rola5o ativo disponivel/passivo a curto pra 

zo. Indica a capacidado da fazonda para cobrir do imodiato SOIi 

passivo circulante.
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AD
 
SI = -


PC
 

Exemplo: SI - 15350 _ 1,15 (115%) 
133. 450 

No Brasil, e considerada em situagao excepcionala empresa que

apresenLar um resultLdo para este yuociente variavel entre 10 e 
20%. Para o exemplo, 115% 
6 uma prova do 5cido 6tima.
 

c. Quociente de liquidez a longo prazo ou 
uociente era1 de
 

liquidez
 

At.raves desse quocLonte apuramos o grau de liquidOz longoa 

prazo da ompresa.
 

0 = Ativo Circulanto
 
Passivo Circulante + Exigive] a bongo Prazo
 

Exomplo: Q = 1.138.600 = 2,03 (203%) 
560.450 

Para este quociente a medida varia dc 
 100 a 200% conforme as
 
circunstancias. No exemplo, 203% 
aparece como satisfatorio.
 

5.5.3.2. Quociente de Garantia do Capital de Terceiros
 

Este quocionte indica o volume das obriqacoos contraidas pela 

empresa em relag o ao seu patrimonio liquido. Portanto, 
 quanto
 
menor o patrimonnio liquido c maiores as obrigag6es, menor sera a
 
margem do sequranqa dos credorcs.
 

Trata-se, pois, de um quocionto quo mostra o grau de dependan
 
cia financeira da empresa.
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Patrinionio 1,i[juido 
-PassivoCircuante+Excive]a 1,onqo prazo 

Urna re]agio boa 0 acima do 1007. 

3.399. 550 
Exemplo: Q = 6,07 (607%). isto 6 uma relaq5o oti 

560. 450
Iia.
 

5.5.3.3. Quociente de Capitais Proprios
 

a. Comparaqgo-entre patrim6nio iquida e o capital circulante
 

0 patrim6no liquido reprosonta o capital proprio, nao sujoi
 

Lc a exiklencias do terceiros.
 

0 capi L- Cit-cu] ante comproendo, Lodos us valores su j(iLos a 

movi,lU~w t acao na at-ividade ocon(3mica da empresa. 

O ,ltocitente de cap tIis pr-pri u indic.1rei a parte do Capit.a1 

ci-culante roproseritado por capitais proprios. So for superior a 

1000 inclicara quo a ompresa opera corn capitais proprios suficien 

tos para atendor a toda sua movimontagao econ)mica. 

Patrim6nio LiquidoQ =
 
Capital Circulanto
 

3. 399. 550
Exemplo: Q = = 2,99 (299%) 

1.138.600
 

b. Comparavco entre o Patrilonio Liquido e o Ativo Total
 

A proporgao entre o patrimonio liquido e o ativo total forne
 
cc a percentagem do ativo, constituida pela aplicagao do capi
 

tais pr6prios.
 

http:Capit.a1
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Patrim6nio Licuido x: 399.550 

Q_ - -- 1 = - 6 

Total do Ativo 3.960.000
 

Este quociente indica a -ercontagem dc) ativo, que esta repre
 

sentado por aplicag6es do capitais proprios. No exemplo, os 86%
 

do ativo decorrem de aplicagoes do capitais proprios.
 

5.5.4. ANALISE VERTICAL E HORIZONTAL DO BALANgO PATRIMONIAL
 

A analise vertical e horizontal tern por objetivo estudar o 

comportamento e participagao dos componentes do balango patrimo 

nial em um perlodo do tempo. 

5.5.4.1. A Analise Vertical
 

A anal i so vertical estuda a participa ao e importancia do ca 

da componente do balanco. 

As informatoos e conclusoes sobre a evolu;5o da participagao 

o importancia dos componentes do balango melhora corn a repeticao 

da analise vortical do b,,lango em varios periodos. Um UCtudo cui 

dadoso das informacqoes desto tipo do anaiise permito reorientar
 

a distribuigao do recursos da fazenda para melhorar aeficiencia.
 

I X!R-lILO: AI IALI'Sa. VI.01T-ni(CAL )O A IJA (O 

.. ..........--- ,'-- -
. I .. ANO ?AN. I IN0

---------------.-I-. ............ - - [-- % -- (r
 

Cr4 Cr$ CIll T Cr~ 

if, ( , llh - ,Ol 1.01,,..!0(f . ',.'.. , .5,),.(000 1, 2 ()p").O00 23,18IIIl ,,, 

• ' ',. n~m 2.nt( .' .. '()!l 7 ,2' .}3'.5;{) ,5 1 3 0. 00l)(l 68,) i,5 .?( .00() 76,82 

((,IH0 4 ,1"80{.000}( 10}0,;)10 ,"'.0.())0: ;l)IAI .q~Jl(H 100 100{,W14.800.}000 .. 100,00 

i rcijnt in;)1,, 133.I50 I 190.00() 9, 1)q 35.000 31,33 170.000 20,24 

xi , vu , i 'n I,)itri, I,/.000 Ib, H9 W,0.(000 !0,11 'i51 .000 66,6, ,70.000 79,76 

I( AL 'A,,IVO "60.4)50 100,0 (}640.J00) 100,(00 50.000 100,0 840.000- 100,00 

http:100{,W14.80
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Anal isando-se o At ivo Circulinte no primciro ano, usLo parLi 
cipa corn 
28,75% do Ativo Total; no ano seguinte a prticipac o
 
foi reduzida para 23,85%; 
no ano tr6s houve recuperagao, apresc:i
 
tando 31,25%, superando o prirneiro ano, mas depois desce 
 para
 

23,18%.
 

O Ativo Permanente participa no primeiro ano com 71,25% do
 
Ativo Total; no segundo aumenta para 76,15%, caindo no 
 terceiro
 
para 68,75% e volta a 
76,8% no quarto ano.
 

0 Passivo Circulante, quo participa corn 
23,81% do Total Passi
 
vo no primeiro ano, eleva-se a 29,6% 
no segundo, cresce ainda
 
mais no terceiro, 31,332, e cai no quarto para 20,24%.
 

O Exigivel a Longo Prazo tem 76,19% de participag5o no prirnei
 
ro ano; desce a 70,312 no segundo, cai ainda mais no 
terceiro pa
 
ra 68,67, e alcan-a scu 
maior nive]1 o quar:Lo ano, 79,7G'.
 

Em gra], as comparaqoes verticals dos balangos 
patrimoniais
 
mostram a irnportncia dentro dc cada ano e permitem analisar ten
 
dencias em diversos periodos.
 

5.5.4.2. A Analise Horizontal
 

A analise horizontal permite estudar a variag5o temporal 
 de
 
cada um dos componentes do balango, considerado isoladamente, nu
 
ma 
sucessao de periodos consecutivos. Deve-se tomar como base 
 o 
primci ro per odo, o qua1. 6 representado pelo ndice 100. 
EXEWrPLO: AUJALISk 10HO*1/ 'AL DO BALATB O
 

Ar I AN(1 2 AN() I AN() 4 

Cr"$ 1(: Cv$ Cr$ Cr$ 

c' Cir,:u int,1 1.138. 0 .014.01).R0 1 9 1. 00.00() 11? 18.1)0( 87 

,=.:rma , [:e .3,1.40 IO0(1J 3... .'4)(l) 118 3.300. 00)0 3. 1)011/ W,). 110
 

101AL AIIVII 
 . . 0tl(.( Il ,.110.(0(lj Ill I 
t.800. 1?JI( 4.? 0.0(0
11 10/
 

> Circulante H13. )0 100 11 1? ,3t). 1/0(1 10. 00 1/0.000 l'/
 

S xgigive] on]o pr,1o ,I.1.00[0 10 1 #540.0(0 
 101 0)].000 121 1i/0.000 If)l)
 

" 
TOIAL PASSIVO 5(10.450 100 t,(0.)130 114t 150.000 134 81,0.00(1 11)( 



O Ativo Circulante no segundo ano cai do 100% a 92%, eleva-se 

para 132% no terceiro ano e fica, finalmente, no quarto, com 

87%. 

O Ativo Permanente elcva-se a 1180 no segundo ano e quase se 
manLemi constante no Lerceiro, corn 117% e no quarLo, corn 116%. 

O Passivo Circulante ascende a 1422 no segundo ono, a 176% 

no terceiro e desce, no quaLt-W ano, o 127'. 

0 Ex i g.vel a Iongo 

aumenta a 1050 no seg

160% no quarto ano. 

PrYLo Lein 

undo ano, 

uin 

1211, 

Im n'ru' 

no terc

ia ,o;ndnde 

eire t, term

nt,-:js ir, 

11iwij corn 

I5o

145

1OIAL ATIVO % 

IOTAL PA.,IVO % 10 

I , () 

135

130-
I,' 

134 

20-
121 ...0 

IW(11-

AJO I ANO ? ANO 3 ANO 4 

FIGURA 3: Evoluga-o do Ativo e Passivo em 

tal. 

uma analise horizon 
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EXEMPLO: AITALISE HORIZOTAL DO PAIRIM1dHIO Li(QUIDO 

ANO I 	 ANO 2 3ANO ANO ' RArAO 

Cr$ (;r$ ,r' AWJ) 

3.399.500 (0O 3.140.00) 110 4.(00 0 I. 1.410.(0 0 iO " 3

3. 	 40.000 100 4.0'(0.T 00 08 :1. 1o.00oo 1 A 

4.0m)(.0 o ()( PU . 4I, .()(( ) 04 I" 4 

4. (00. 000 

4. 0000 
. ,l kl 	 0..4.10I50,000 

, I.f,. 100 

i. T.) . 000 

. , 
0.0( . )
 

(.0.o\000, 

3.200.000 I ( IlO. ANO 2A}'I 	 ANOJ 

I I AI 2 3 4 

http:3.140.00
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EXEMPLO: MUCAN AS INA C P6I'ADO DO CAPI[TAL: UMA ANLISE VERTICAL 

(valores ,. v i.ta cm (:a ditdat. a - .,(ri (.rre(a(o moricLtaria) 

i 9 7 8 VALOI o 1 9 8 2 VALOR % 

I. IIIMAS F PIANIA;I !';01 I I1o A'; I IIIANIA(;f)[ ; 

160 h tr'ra mi 22.800 2,0 . ?',5 ha terra nua I.530.000 16,8 

60 ha .li j.ar'b./pala 42. 0)01) 0,4 . 100 ha ilg./palma 1.200.000 13,2 

* 30 ha mata 9).000 1.8 . 3 hi (;tpi m eIinte 30.000 0,3 

* 69 hi capoeiria 6.900 1, 1 . b hi matas 525.000 5,7 

1 0 I A I Io. 1(1 11,. l I 0 A I 3.285,.000 36,0 

2. II. t1A1 W IN ,. I II10 A', 

I ca'.a residential 140.000 (.0 I tra r'(- didnc al 360.000 4,0 

I Locheira 10.00)0 ,,0 hIl.,lr( (21.00) a,') 120. 000 1,9 

I curral 1.500 0,3 1 birreir'o ( 8.000 m') 80.000 0,9 

2 a(udes 30.000 (,0 1 po(,o tubular 1.000.000 10,9 

I pogo tubular 5.000 1,l (.,Iix ,ult ,i 30.000 0,3 

ce, cas; (8.000 m) 4,8.000 j, . 1 cut-r ,I I4o00.000 1,4, 

I cocheira (36 n i '..r) 220.000 2,4 

I cichcira (20 animai,.) 80.000 0,9 

.000 m cvcrcai ?t(0. 000 2,8 
'i.0001 n ,(,,r'ca!., ,100.060 /,,4+ 
A.000 m M.r(..4000CI) 4 4 

0I A I 1841 . ,0 /, I 1 A 1 1.111.(000 /1, 8 

3. . MUVINII ."1A A. 'II IA', I Ix :, I I(QUII. 
g'.((){ 0 tI 1,33.3 H H,:, 4,' 1, . Ior r ty I 0l l (I.lll')(, 

I reprodutor 0r0 1,( I O 0,28.100 1 1i; . 1l. 1 

,vo h. 1.0(1)I, 1,11 
H oa x.Ih. 3,qrr'(tt, O000 

• 14 r t 11..,. 00 ,t 

1 0 1 A 1 ?11,1 . 000 H' 4 [ OVIA I I V) . 000 1 

31 mittiie,; bovinas 1.110.000 12,2 

I vvltrodutor 50.000 0,5 

10 I , ivIi 2'i). 2,7lhi 000 

;) '/.ro, 200.000 2,2 

I0 ir t. 100.000 1,l 

:1 h) i'"0.000 0,7 

30 tv'itt't 90.000 0,9
 

I ivIlmi 30.000 0,3
 

I D I A I 1.890.000 20,7 

I a0IA t G I R A 11 4t .;)M) 100,)o II A G EB (R A It 9.120.000 100,0 

NOIA: Os dlado-, for'am ob Lido de um (trodult, r u al i , t,n (.'lin de Our'icur i ft 
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E importante fazer uma an5lise vertical dentro do cada item, 
a exemplo do que se fez numa fazenda do Ouricuri (PE), onde le 
vantaram-se dados em 
1978 e 1982 sobre terra e plantaq(5os, ben 
feitorias, maquinarias, equipamcntos e sucuovenLts. A analise 
mostra algumas situag6es relevantes: o nueoro de vacas fl,-fntei
-se quase igual, passando de 33 em 1978 a 37 em 1982 e a impor
 
Lancia dos semoventces cai de 48,-)" .(1978) a 20,7% (1982) 

Sendo es.a fazenda do orientaigo pocuaria, fica claro que o 
aumonto do rebanho nao acompanho o resto (-( scu dCs('nvulvime( 
to, podo ser quo a existencia do creditos baratos para invsti 
mentos moveis tenha induzido o produtor a aumentar seu Ativo Pi
 
XO. 
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6. ANALISE ECONOMICA E FINANCEIRA' 

a
Atualmente, vive-so no mundo das economias, das finangas; 

&poca das trocas e do Robinson Crusoe torminou, a luta pela so 

brevivencia economica dos agricultorcs so dA concretamente, "na 

situagao de liquidez da exploragao", "na obtengao do novos re 

cursos, para planos do expansao basoados em calculos do viabili 

dade econ6mica e financeira", "no equiltbrio entre os objetivos 

do lucro e os de liquidez financeira". 

Para estudar a economia do pequeno agricultor, 0 necessirio 

incluir uea analise financeira. Os tecnicos, para sorot reaimun 

to interlocutoros validos dos agricultores, devem conhecor al 

guns fundamentos de analiso financeira. 

Tudo que sera apresentado nosto capitulo faz parte da lingua 

gem economica e financeira quo os tecnicos dovem conhocer. 

6.1. OBJETIVOS 

A analise economica e financeira tom por objetivos:
 

ordonar os recursos financeiros do agricultor (entradas o 

saidas) no tempo; 

* doterminar a capacidade do pagamento de credito do agricul 

tor;
 

* determinar a capacidade do pagamento geral do agricultor; 

* localizar os fatores quo influenciam positiva ou negativa
 

mente na capacidade de pagamento do agricultor;
 

* direcionar e orientar os recursos com mais eficiencia. 

A analise economica se preocupa corn o direcionamenLo eficien 

te dos recursos; a analise financeira so preocupa com a dis 

tribuig~o racional dos recursos no tempo. 
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6.2. COMPONENTES DA ANALISE ECONOMICA E FINANCEIRA
 

6.2.1. CUSTOS
8
 

Custo 6 todo e qualquer esforgo feito para produzir um deter 

minado bern, desde que seja possivel atribuir um determinado va 

for monetario a este esforgo. Os custos correspondom assin as 

compensagoes que devem ser oforecidas aos proprietirios dos fa 

tores de produgao, a fin de que alas se disponham a fazor estc 

esforqo, colocando a disposiLao d fazendI os sc::viqos dsLc,,s 

fatores. 

Os custos de produgao agricola podem ser: 

D ireLos - rI,vi'. - opeflic Ici om IV i 
CUSTOS + 

SrindirIetos, - fixo v 

FeUSrOS TOIATS] 

"Segundo a litera-ura, cxisten [r 's grdc,.: grupos. do cu LSo1,: 

a) os que so emprogan para determinac'o do lucro c aval iaC,'1) 

do patrimonio: custos reaLs ou histr(ricos; 

b) os que servem para controle das operacoes e planejamento: 

custos-padrao o os custos estimados, dirotos o indiretos, 

controlaveis e os nao controlaveis; 

c) os quo servem para a tomada de decisoes: custos fixos e va
 

riaveis, de o~ortunidade, incrementais, empatados;, relevarl
 

tes, evitaveis, marginais, m6dios, unitarios e outros.
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IMPOSTO TERRITORIAL
 

ALUGUE IS
 

ADMINisrI.AGAO
 

MAQUINAS
rlCUSTOS MANUTENQAO DE ATIVOS 

4 IMPLEMENTOS 

FIXO ( orI~Cr'd(,i() IKCONSI RU§OES 

SE FkLC IA(;AO 

5FGlIJkO ') 

G(ThAOS
 
TUBE RCULOS 

SULN~IP[S L PLAN!A!; 4 
PA I /E S 

cLJsTOS DE PRODUQAO* {OPGANTCOS
HI 11 I /ANHL (ItM( ; 

,iAL AP<[0;OS I IkAHALI IADOr[<11I1AMIIL AIF5F 
5AL AI [NL0) i0; TPALIALI IADO 

RF3?A[N!I<ANLN I l-PSMAO-DFI 
MAO-DE OS I <AHAI IADO1SAI4kOI3A UU, 

CUSIOS 

ANIMAI!S 


COMBUST f VL 

TRANSPOI<TE 

DEFENSI VOS
 

*Em fazendas irrigadas aparecen outros custos de 


01rAS) 10RMASf N' PAGAMEN 

FOkRAGEIN',
 

RAT AMEN TOS
 

VAC INNAS


OS
LMEDIGAMENI 

ASSISFENCIA ILCNICA 

DRDU
 

SINSUMOS 

produqao
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a. Custos Fixos
 

Custos fixos totais sao 
aqueles quo so mantni constantecs in
 
dependendo das variagoes das quantidades produzidas.
 

b. Custos Variaveis
 

Custos variaveis sao os montantes do todas as dospesas que re 
caom diretamente sobre cada uma das culturas oxploradas.
 

c. Custos Totais
 

Custos totais saoas som,-is dos custos fixos totals mais os cus 

Los variavois totals. 

6.2.2. INGRESSOS
 

No sent do mais qoral, para o caso dos peunnos aqr i(.II t()
 

res, o ingrosso do produtor so confunciL corn o valor da produ 

&io global anual de sua exploracao, quer dizer, corn o produtlO 
bruto de sua empresa. Essc ingresso bruto ou, ainda, o produto 
da exploraqao, o composto polo conjunto do vondas de produtos 
agr icolas, f 1oresf-.ais, pecuarioS., Ox traLivos (mi nova is) , ax-Losana 
t:OS, JI UqlW-is de recursos da ompl)reor,-i Cf :uad(os duran t, o alro, 
aumontado do valor das prostagcoes em gencros (autoconsumaqCo 

familial ou dos trabalhadores), aurnntando ou diminuindu sequn 

do o caso do variac5o anual do i nvontario. 

Nas pequenas propriedades agrlcolas, o conceito do ingrosso
 

tem um sentido mais amplo: abranqe as vondas do produtos quo 
&ao origem aos ingrossos no sontido contabil, os produtos empre 

gados nas atividades agricolas, o consumo domestico e outros in 
gressos do fazondoiro. 0 consumo de produtos, por parte do agri 
cultor e sua familia o dos trabaihadores, o urna forma do romune 

ragao de um recurs( produtivo. 
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CLASSIFICA,,AO DOS UNGRESSOS
 

* 	 Venda de produtos agricolas 

* 	 Venda do produtos pecuarios 

* 	Aumento de inventario 

* Consurno familiar nao pago 

G Paguaxnto em generos aos trabalha 
1. 	 AGROPECUARIOS, dores pernnentes e tenq)orarios 

EXTRATIVOS OU 

* Emprego de produtos ern no 

ARTFSANATO vas culturat, 

1. 	INGRESSOS 
 Venda de produto!- florestai! 

DA FAZENDA 
D 	Venda do produtos agroindu!
 

triais caseiros (artesanato 

* 	Venda de minerais 

* 	Al u ui de terr'a s 

2. 	OUTROS INGRESSOS . Alugueis de animais 

DA FAZENDA Parcerias 

* 	Outros
 

* 	Aposentadoria 

Alugueis de outros bens 

2. 	INGRESSOS DO FAZENDEIRO . Mao-de-obra vendida 

Servigos
 

* 	Outros
 

Os ingressos da fazenda sao obtidos com recursos provenien
 

tes de empreendimentos no interior ou no exterior da fazenda,
 

exceto a mao-de-obra vendida, quo e considerada como ingresso
 

do fazendeiro.
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Os ingressos do fazendeiro sao empreendimentos ]ligados ao fa
 

zendeiro ou ligados a outras fontes (aposentadoria, recebimento
 

do dinheiro do filho que mora na cidade).
 

O fazendeiro podo ser relojoeiro, comerciante, empregado nu 

ma frento do servigo piblico, vendendo, desta forma, sua forga 

de trabalho ou servigos, gerando ingressos que nao pertencem a 

fazenda. 

6.2.3. 0 FINANCIAMENTO DO CONSUMO FAMILIAR"
 

As 	 alternativas para o calculo do consurno familiar saio: 

a. 	 considerar o consumo familiar como um custo, que se in 
clui denuro dos custos fixos. Neste mftodo nao so inclui
 

no calculo do custos totais a forga do trabalho familiar,
 

porquo so sup6e ser financiada pelo consumo;
 

b. 	 incluir nos cusLos dC produ;ao a mao-de-obra familiar e o 

excedente do consumo familiar quo nao 6 financiado pela 

mao-de-obra (dove ser financiado corn o excedento econonmi 
co da fazenda c corn outros ingrossos do fazoedoiro e do 

Lsua Iam id). 

Este metodo pormite um molhor calculo do rontabilidado da 

emprosa para compari-la corn outras fazondas ou para ava 

liar relagoes custo/benef.{cio por produto; 

c. existem outros mr6todos, quo utilizam elementos dos dois
 

metodos anteriormente citados, mas nao sao objeto deste
 

estudo.
 

9Pequenos agricultores. "0 consumo familiar", dos mesmos au
 

tores. No prelo.
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O cilculo detalhado dos consumos familiares e dos ingressos 

da fazenda pormito conhecor a eficioncia oconomica do emprec,di 

exprossa nos tormos seguinLes:mento, quo so 


Renda bruta - 6 a produgao bruta valorizada da fazenda. 

fazenda
* Renda liquida - e a diferenga entre ingressos da 


e custos totais; 6 influenciada polo m6todo do calculo pa
 

familiar.
ra financiar o consumo 


Fluxo de caixa da fazenda - 6 igual a renda liquida, mais" 

de
 a depreciagao, e & influenciado pelo m6todo do calculo 


a
financiamento do consumo familiar. Em todo caso, so for
 

ga de trabalho familiar nao significa um ogresso financei
 

fluxo do caixa serii i-gual a renda
ro, podo-so supor que o 


liquida, inais a joprociacao, mais a forga do trabalho fa
 

miliar nao paga.
 

Saldo liquido de outros ingressos do fazendeiro e sua fami
" 

lia - 6 igual ao fluxo de caixa, menos amortizagoes do cr6 

ditos o dividas, mais juros de outros emproondimentos do 

agricultor, nao ligados a fazenda. 

" Capacidade de pagamento do fazendeiro e sua familia - a
 

igual ao fluxo do caixa da fazenda, mais saldo liquido de
 

outros ingressos do fazendeiro. So a renda liquida da fa
 

zenda nao financia o consumo familiar, o agricultor e sua
 

recorrem ao saldo liquido do outros ingressos do
familia 


fazendeiro e sua familia.
 

" Saldo liquido final - 6 igual a capacidade de pagamento do 

fazendoiro c sua familia, mcnoi; a amortizaqao do cr6ditos 

o dividas, mais os juros.
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EXEUMPLO 

1. Ingressos d fazenda 


2. Couriumo familiar 


3. Cuntos forqa de trabalho familiar 


(40 jornadas x Cr$ 500 c/')
 

4. Custos tota's sem a fora de trabalho
 
Familiar 


5. Custos totais c/forga de trabalho faro. 


6. Custos totais c/forga de trabalho fa-
miliar 


Cr$ 130.000,00 

Cr$ 30.000,00 

Cr$ 20.000,00 

Cr$ 50.000,00 

Cr$ 70.000,00 

Cr$ 80.000,00 

7. Rerda liquida da fazenda (pode ter duas possibilidades)
 

7. 	Incluindo nos custos totais o con
 

sumo familiar 
 Cr$ 50.000,00 130.000,00 - (50.000-30.oo)I
 

7.2 	Incluindo 
nos custos totais a for
 
qa de trabalho Familiar. Cr$ 
 60.000,00 1 130.000,00 - (50.000-20.000)I
 

H. fluxo de caixa da fainda
 

H.1 Incl"indo nos cu'tos totai%, o con 
sumo familiar Cr$ 57.000,00 (50.0007.000) 

8.2 Incluindo nos custos totals a for 
qd dp trabalho familiar Cr$ 67.000,00 (60.000.1.000) 

9. SIdo liquido de outros ingressos do 

fai,'ndeiro e sua famiilia Cr$ 10. 000,vo 

10. C(,paidav 1h paqamento do fazendeiro
 

e Oua familia
 

10.1 Exemplo 8.1 


10.? Fxcmplo 8.2 


11. Crdito, dOvida 


11.1 fxemplo 10.1 


11.2 fxemplo 10.2 


oeprecialao: Cr$ 


e juror 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

67.000,00 

77.000,00 

20.000,00 

47.000,00 

5/,000,00 

7.000,00 
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6.3. LEVANTAMENTO DE CUSTOS DE PRODUCAO 

6.3.1. OS CUSTOS DE PRODUCAO
 

sao aqueles que dovem ser pagos independena. Custos fixos 

temente da quantidade produzida.
 

1. Administragao
 

2. ManutonQao do ativos 

3. Deprociagao
 

4. Alugucis 

5. Imposto territorial 

6. Seguros
 

7. Mensal idadcs (cooperativas, sindicatos) 

8. Direitos do agua (so correspond-r) 

9. Manutengao do canais do irrigaqao. 

acordo Coin a metdologia do lovanLamentoOs custos rixos, dO 


podom sor divid idos em dois grupos:
de dados, 

os quo slo ].ovantaclos dco urna so vcez: imnpostos, sejut-os, de 

prociagao e alugueis; 

os quo pr cisani de uni acoinpanhamento para seren levantados: 

manutencao de ativo o administracqzo. 

cornNo estudo daspe(luenas propriodades, dove-se ter cuidado 

o levantamento dos custos fixos dos socuintes sogmentos:
 

1. Administragao: as pequenas propriodados n5o tem adminis 

oxercidas polo propriotario.
tradoros; estas funcoes sao 


Servigos (cart6rio, advogado, contador).
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*'ransporto do aqIricultor para reoalizar opcra(:ooCS Finan 
coiras ligadas a proclucyi, colupra c voudaI do produtos 
acjropecuarios. 

*InsumolIs do admin is tracao: comp ra d( bon, pa-,ra drIl i 11n 
tra eac. 

*Jornadas do adminis tragao: cant role dcm 5 Liabalhas, ope 
ragoos juridicas, financeiras e vicji lanlcia. 

*Con surno do Cner( i a: (love-se cnrnpt a r 11,111 I I hL confdo 
suinos, farniIi arcs doe one rq i a pai-a adrn i t-raCa'o (quo rose 
noe, vo-las , gas doe coz inha , ole iici dad') , poi s Sao corn 
SIrnl i(nS CIII di SCUISaC), 1A )I)(' j W' Hi ) ( )III I .I:2 I)1w( F~i 

doe p radulia cia fa zenda. 

2. Manutengdo de ativo: sao0 sC'Usi-o! quo L(7111 0~ a(JricLIltor
para fazor roparos, corserto ou carnl.ra J).Jra ropor umi cap.i
tal cia fazondla ou come-: repatr() ce~rcasparto, do](,, de 0- de( 
os tiada s 

.il-Ol
in torna s, 1 irnpoza doC ba11rr 02 A1QLdS, ruplmr17 

die cons truC5os, do0 mII4quina., de(i'(jlIi[).lrl(nflS ('d(cii, Fe rrlel 
Las, consorto de instalIag6es e jorna-das, do rnanutezolo do( 
ativos. Exomplo: repara cia casa do aqIricul tor; s-oc 20',. cia 
aroa dlci asa -la ocupa[ddos' na' puuu'u ,20 do CS02 du0 
roparo doeverjio s5cr i ncliTC10dr)51no i Lorn "mnanu t-nc,;o doc a V:i 
vos,,. 

3. Depreciag~ao: t2 ponda do, vilm (h,deun hiqn (-(IlI C) w; (-In uIi 
determinado espaqo t.ornpa. IIIdO(. cOnsepie(-ne I a di sto, bons1 
coma rnaqu inaria-s , hnplemntios, p1 antii(:e!;pn; , -(4e. 
doprociarn-se, an) ai anmo. Exemp 10: dev(Jmf-se a'jr-Ogjar , ao0S 
custos fixos, 20', die doprociaq3o do Lima casa do 1,)1 ta(ai 
gao, onde 20% do su.a aroa sao ocupados corn a administra 

gao, agropecuaria. 

http:carnl.ra
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A titulo dia indicagCio para, astuclos oconomicos de pequenas 

Pesqui sa Agropacuaria do Tropico Se
propridae, no Con tro do 

us sequ inftas percentuais:mi-Arido (CPAT1SA) as Labaloran-sa 

voa~s, gas dua cozinha, ele*consumo doa anergia (quarosana, 

para. produ~io aqropecuaria e so%
ti-ic idado) , 502 dos cus Los 

pa ra con stmos; fai iarcs (vor anexo 2); 

pari l W dIt() a11 )I or 'clat in e 60% 
*IIlLAIILILt2IV(,lP-) dL~ aJ 10'. 

V1 ra con sumos faiiiare.s; 

402 para 1)VoduiU(". a(Jrop) cuir in a 6 0%
*(o[)Foc iaQaO Lda casd, 

iII iou-So em
J-arlconsumoIIs() fa Ii Ii i .ireL;. Em iiI I(IIS CdL5OS 

mu.i-, d(2 110-.' para a procduQao apropecuiria nos custs deci ma 

flu 1nqjo o .IOJIpCIciaVO; 

oramn abeleLo LAis com carros a cam inhonute fa as
i s cus Los 


(2i dus aw 10( a 1 52 pa ra proc1uqao ag ropecuar ia e doa 85 a 90%
 

para consuinos familiaras.
 

am na~o asquecar os pagamentos que
Tainbom dava-so tar cuidado 

o aqlricultor faz a cooperativa, ao sindicato, clubes;sequro ou 

a soma do'les pode acjuivalI r a urna vaca , a a igumas cabcqas de ca 

p-i no, ()VLHU1, su11 oJuVIaljuns sact ific c(1US(privd~(-(5 0arpa 

b.Custos varidveis - sao os qua d.pondem doV esforqo daprodu 

.r do i s WcLodo0s du acoinpa nha manto: c; au, )p d--n(,-w?'Ut 

1. por s istumdn do culf1iv'os , roba nhos , ar tasana Los , outros 

sis Loma s 

da fazonda.
2. untracias c sa [IIIs 

A Pla iqoo do mu cuouitro si Stoma depLundCef a dos objet ivos do le 

viii aij.n to. 
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TABELA 10 - EXEMfPLO 1-A: SISTEMAS DE CULLTIVO 

F[IJO x MI'AIO 

V A 1 0)1? F 

F S P F C T F I (C , A 0 1JNO. 01IAHI IJDAI)[ (F:m Cr$-) 

tirif~ Ij IOJA!-' 

A. CUSlO D)E FPRODLJQAO 

A.1 I 	 NSWMos 

* I-	 ' wrriei~jan tt~jky 

*Milho 	 kg-sernentes 


(Jrxdo, 

*Deftensivos 

A.2 	PREPARO DO SOLO
 

*Limpeza H/D*
 

*Aragao D/TAV
 

*Gr'adagcm D/TA
 

A.3 	PLANTIO 

*Feijao -manual 	 H/DA
 

- traqan animal D/IA 

A.4 	MIDSO: CULtURI~AS
 

*Caiinat; - riiiruai IUlD
 

- tragao animal D/ TA
 

ApI icaglo detDe teri i
 

A.5 	 COLHEIIA E BENEFICIAMENTO 

*Fe ijao Il/f
 

*Mi Iho W/D
 

*Ir'a rejc ti't P h t i'ii II/TJ 
*Sacaria 
 Salco 

B. 	RECEITA 

*Feijao S;aco 

*Milho sac O 

Ir 0 	 ITA L 

* I/D 	. homiemi/dia )/ IA - id/tvii(,.I() .111 iil 
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rABELA 12 EXEMPLO 2: ENTRADAS E SAiDAS DA FAZENDA 

(W ralinen to. !e faz poi nwi- (I* inc 'Ini nI'la anaI so~ 

global dc cntr'ada,, o adS 

V A L 0 R (Cr'$) 

G A S T 0 S. QUANI'l ADE: 
UNITARIO T 0 T A L
 

Sementes
 

AdUbU5 O'yaniJcoI;'
 

Adubos Qtnirriicos
 

Po t r(; I eo
 

A:,( i t
 

Fr'etes Produtos 

Fretes Insurnos
 

Jor'riadas Homn 

* W;'4''',JorriiiflwiO''" LTAL At i ima i! ..,;" :; ' J" , : % : , ,'..:. m . ':.. qq ; .,: ": , ., "-:', ,"" :. .,4/' % ,' C . 'A ,T " ..: L,,. " h'"'',: 
7,p ; '' , ' ' ' , , .,- : , ,' " : V - , ' ' . ." -" ' - t '. . . ,' . - " ' - : , . : . ' ,, ; , . ; , . - . .
 

v i;! ';% ; " r : .!:. 4 ':i :,q , !: :! + ]: V "' :! :; :' :: , ;!! ':!:~ .i':i2 !
 
' : .. " ;:. ...- .- : , V P-'"-'.-,;- , : " .,F-" . :r -.. ; ,.. . '.:'. ' • .:,', ' .t• - , : ...' ' • " ' )-
:' :':i K §:! 4Qi & :: k;. ,:. ,-t f::: :::. ,.. : . . ~~:;) ' ;:I~f: ,t: 4 ~ 

, , 

1 "'. 
, ' 

Ar'arre 

Vac. i r~d 

NO! A: P'ara a,,; Vl' ,*: Vai;'se ia n rI fnr'rira 

V A L 0 k (r) 

V f' H 1) A iQUANT IDADFE 
I~iJIAI~CI 1 0 1 A 

Boy inos 

Feijao
 

* Milho 

T. "-,,."L
 

I 



6.4. A PRODUQAO AGROPECUARIA
 

Saio todos os bans e sorvi(;os qa(-rados corn recursos da fazen 

da.
 

Nas poquanas propriodades, as modig6os da quantidade "produ 

zida" torn aspecial irport5ncia por pr'cuena a insiqnificanta quo 

paraca. 

6.4.1. A PRODU§QAO AGRiCOLA
 

Na producgio agr icoLa, e impoarit a sabar a area plantada a 

coih ida. Pjra- conhiect r 0 prudu Liv idd, 6 impor tan La conhaecar o 

rju foi vendido c arinazenddo, pa-ra CautIOCOnISUrno, UeirCSC U 
tros. 

A produga&o vegetal 

Sao todas as produC6es vegetais da fazenda. Elas podem ser 

destinadas a: 

e s to(1ue (i](' semen [as 

e s La 1 ut de cnina a an ima 1.f i lmaho 

*pa aI 

*para vendas 

*consumo polo ayricul t-or a trabaliadoras 

*consumo palos animaL-Ls. 
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6.4.2. OUTRAS PRODUCQOES AGRICOLAS
 

Referom-se as produqcOOs art'-sanais deo carvao, lenha, 

alugucis e outros. 

TABELA 14 PROCAD(OES AGRiCOLAS AR]TESAUAIS-OtUTRAS 

I~~fCI d, rpr'o(1If;- artwP,anl;) , (If! ~tl~O 
Ienha , farinha) 

I'F~0' /I B A 

PRODUZIDA VENDIDA CONSUMIDA 

Lenha 

Carvao 

Made i ra 

I ar inha 

1TTA L
 

o.4.3. PRODUC!AO PECUARrA
 

t-)2l) t)')it-u St L 15,a 

6.4.3.1. Produ(;ao Pecuaria de Corte: fica cle'finida 

2 r -.- VENDAS - CO:PRAS 1 

0 d 

r Inventario Final
 

=1 inventario Inicial 

farinha, 

VALOR~ DA
 
QUANT IDADE
 

PRODUZIDA
 

"WOS. 

na f6rmu 



74
 

1TADFILA 15i AUIMEUNTO DE I911EUfTARIO - BOVIU~OS 

ATUIAL VLRQJAN 1. VA iQIAN I. I0?QUIN I. M O O J''P-OSINV[NT. VALOR 
INVENT VLNU)AS COMPRA CONIJSMO [NICIAL TOTAL 

Nov i I a 2- 3
 

Nov 1Jhw 2-.3
 

Gdrrnta 1-2 

lit/c~r ra. 0 1 

bet/r r o 0-1 

()A 16 uila para mod i r a produ ao [tLUar i a do cor t es rv e t ambirn pari cjp r i~, Lov i nwu, r. urus. 

6 .4-5..2. Outras Produc;ocs Pccuarias Primiirias
 

IXenoin i n-g-e outr1as pr-oc]uyoes pocliar ias o Ileite, ovos, l, pc. 
I'sca In- I r tes(ca 

-OUflrTASITAUHLLA 16 PODU(OLS PECUARffAS PRIUAR-2AS 

G C) A IJ I I D7A D~ VALOIM I 
P' ;e 0 F U T 0 G -- *--_ _ _ _ _------( A Ii I )1AF)I 

P ,!0Dii7I DA V~irJiiI -)A AUT OCOU0fJ5UMI A pkOUIjZ I 1_A 

Carne fremca 

TO0T1A L
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6.4.3.3. Produg6es Pecuirias Artesanais
 

Denominam-se "artesanais" os produtos processados pelo fazen
 
deiro e sua familia 
e que agregam valor do produto oriqinal.
 

TABELA 17 - PRODUIOES PECUARIAS AiR1TuSAMAIS
 

Q U A N T 1 [) A D F VALOR DAP R O D U T O S QUANTIDADE

PRODUZIDA VENDIDA AUTOCONSUMIDA PRODUZIDA
 

Queijo
 

Doce de leite
 

Man teiga 

T O T A L 

6.4.4. ARTESANATO EXTRATIVO
 

Esta formado poea t:ransfoi-naCio de produtos minerais.
 

TABELA 18 - PRODUGOES DE ARTESAANO EXTRATIVO 

Q U A N 1 I D A [) [- VALOR DAP R 0 1)U T 0 S QIJAN II)ADF
PRODUZIFDA VEND IDA AUTOCONSUMIDA r[OitJ7IDA 

T ijolos 

I e I iis 

irOltAL 
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6.5. OUTROS INGRESSOS DA FAZENDA
 

Sao aqueles produzidos com os recursos da fazenda, mas 
fora
 

(1la. 

ABELA 19 
- OUJRO! RUGRESSOS DA FAZENDA
 

Pr OI ITO V A I 0 P 

Altquol dhe Animal:, 

A l UqtJOI l;lt inaria 

Oiu t r'no' 

if0 T A L 

6.6. OUTROS INGRESSOS DO FAZENDEIRO
 

Sio empreendimentos vinculados a economia do fazendeiro e/oil 
sua rnulhor, scen relacao corn o sistema fazenda. 

* 0 T A L (Cr$) 

Al unue i .; ( i,1i;,t, 

Agougue 

Come rc io 

Dinheiro do mao do obra vendida 

Aposentadoria
 

TOTAL
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APRESENTAqAO 	 DE 
 RESULTADOS
 

PARCIAL T 0 T A L
 

(Cr$) (Cr$)
 

INGRESSOS DA FAZENDA Produtos agricolas
 

Outros ,odutos agricolas
 

artesanais 
 IIIIIIII
 

Produgao pecuaria de corte
 

Outras produgoes pecuarias
 

Artusanln.to Cxtr1dtivI I
 

1. 	Total de ingressos da
 

fazenda 
 XXXXXXXXXX 

Custo", 	 Fixot3I 
 I II I I
 

Variaveis
 

2. 	 Total Custos XXXXXXXXXX 

Renda liquida (1-2) XxxxxxxxXX 

3. 	Renda liquida + De 

p rou id dolu XXXXXXXXX 

OUlROS I[GRESSOS DA 

fAZLNI)A 
 XXXXXXXXXXXX 

Alugueis 
 XXXXXXXXXXXX
 

Aluguel maquirnaria 	 XXXXXXXXXXXX
 

4. 	Total outros ingressos
 

da fazenda 
 ////////
 

Total ingoessos
 

(3 + 4 + 5) 
 //I//// 

Ainor'tizagao e juros
 

SALDO FINAL
 

http:Artusanln.to
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7. INDICADORES DE EFICIENCIA ECONOMICA
 

Define-se produtividade como a relagao entre a produg~o e/ou
 

varios fatores da produgao, utilizados para obter esta produgao
 

em um determinado tempo. As produtividades podem ser brutas ou
 

i'quidas.
 

7.1. PRODUTIVIDADE BRUTA
 

Produo Bruta
produtividade bruta do solo 


N9 ha
 

Produgao Bruta
Produtividade bruta do trabalho 

N9 Jornadas IHomem
 

x 100
Produtividade bruta do capital- Produgao Bruta 


Capital de Exploragao
 

Estes indicadores servem para ser comparados com os indicado
 

res de empresas similares e nao tam valor separadamente senao
 

no seu conjunto.
 

7.2. 	PRODUTIVIDADE LIQUIDA
 

Valor da
 

+ TrabaihoProdutividade liquida do trabalho = Penda licida + Producio 


N9 Jornadas
 

= Renda liquidaProdutividade liquida do solo 


NQ Ha Cultivados Totais
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Produtividade ou rentabilida Renda Liquida + %JurosCa-pital Exploragio 
de do capital de exploraao capital de Exploragao
 

7.3. INTENSIDADE
 

Refere-se a quantidade de fatores de produgao par superficie
 

(cultivada ou total).
 

Intensidade do trabalho por ha cultivado
 

/ hectare = N9--j-°or-nadas -usad-asIntensidade 

N9 ha cultivados
 

N9 Jorn-idas I;s,tdas ,o a i s Intensidade / ha totais- =N J r ... o....i...
 

N9 Total ha
 

Intensidade do capital de expi.oraqao par ha total 

Capital ExploraQao
=
Intensidade 

N9 ha totais
 

Os indicadoros servem para comparar fazendas similares e, no 

caso de produtividade bruta, nao tem muito valor independente 

mente, porquanto os resultados sao conseguidos com o concurso 

de tres recursos (terra, capital e forca de trabalho) que atuam 

unidos. Exomplo: analisando-se duas fazendas similares e compa 

rando s6 a produtividade do solo, pode-se ter Cr$ 91/ha em uma 

e Cr$ 1.200/ha em outra; mas pode ser que, no segundo caso, a 

resultado seja obtido com mais capital de explora;ao ou mais 

trabalho, e 6 par esta razao que e necessario relacionar todos 

os indicadores para ter uma visao real das fazendas. 
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8. OS INVESTIMENTOS
 

Todas as empresas agropecuarias, ao 
final de um ano agrico
 
la, enfrentam a necessidade de programar 
suas novas atividades.
 

LACI AUI Ar;AU [0O
I I' UL §' OC 
 A P ITA. DFi GIPO 

RENDA 
 ('APACI DADFIf W m[[11 )r 
LIQUIDA IDrAl[Il II)AD - /[IVIDAS A LONGO PRAZO
 

CUSTOS ______ INTERESSE EM
 
TOTAIS 
 NOVOS INVESTIMENIOS
 

A figura mostra os resultados de um exercicio agricola 
 (Ren
 
da Liquida-rentabilidade) e as 
necessidades que o agricultor
 
tem a enfrentar, segundo a natureza de 
sua explorag~o.
 

0 produtor pode ou nao 
ter capital proprio para desenvolver 
urM proqraill fut: uro. No cXso de insufic Inc i de Ca[i Lc] , agr! 
cultor dove fazor ULn avaliaqio dos Cred]itoM oxist nt ,,; n1 me,rcaj
 
do para tomar uma decis~o sobre como suprir as possiveis insufi
 

cioncias de capiLdI. 

t'ROPRIOCAPITAL

PROGRAMA -MONTAN E 

1 " " CAPI T AL 

ALIEIO
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Dentro dos programas de desenvolvimento social e econ6mico
 

da fazenda, existem basicamente dois tipos de necessidades de
 

capital:
 

" Custeios (< I ano)
 

" Investimentos (> 1 ano)
 

Os parimetros basicos que devem ser levados en conta para es
 

colher um credito sao dois:
 

0 CUSTO DO DINHEIRO
 

- Juros
 

- Administragao
 

- Comissoes
 

- Impostos
 

00 MONTANTE (necessidade de credito)
 

(1) OS OUTROS CUSTOS (projeto, adiiiinlntr'agac, contabilidade)
 

CARACTERISTICAS 	 . A OPORTUNIDADE DO EGRESSO (Calenda'ao)
 
DO
 DOA CONTINUIDADE DO CREDITO
 

EMPRESTIMO
 

* OS PRAZOS DE AMORTIZA§AO (Calendario)
 

A CORREQAO MONETARIA
 

* OS PERIODOS DE CARENCIA
 

* AS PENALIDADES
 

* ASSISTENCIA TECNICA, ECONOMICA E FINANCEIRA
 

0 MONTANTE (Credito + Capital Proprio)
 

* A RENTABILIDADE DO PROJETO (TIR-VAL-Custo/Beneficios)
 

00 FLUXO DE CAIXA (Calendario)
 

(2) . A OPORTUNIDADE DE INGRESSO 

CARACTERISTICAS 	 . A SENSIBILIDADE DO MERCADO
 

D RISCOS ECOLOGICOS E ECONOMICOS
DO PROGRAMA
 

EXISTENCIA, ESCASSEZ, INEXISTENCIA E OPORTUNIDADE DE IN
 - 0 PROJETO 
SUMOS
 

* 0 VALOR RESIDUAL 	DO INVESTIMENTO
 

* IMPREVISTOS
 

* ASSISTENCIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCEIRA
 

* CAPACIDADE DO AGRICULTOR PARA DESENVOLVER 0 PROJETO
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Na confrontag~o das caracterlsticas do empr6stimo com as ca
 

racteristicas do projeto, pode-se obter a conveni~ncia ou ade
 

quagao do empreendimento.
 

0 CREDITO 	 0 PROJETO*
 

Custo do dinheiro Rentabilidade 

Montante de credito Montante de credito + capital proprio 

Oportunidade de egresso 	 Oportunidade de ingresso
 

Calendario de pagamentos Fluxo de Gaixa 

(juros + amortizagao) 

Outros, segundo a natureza do credito Outros, segundo a natureza do Projeto 

* 	 Ainda que o agricultor possua capital, e conveniente que o Projeto seja a 

valiado com financiamento externo (simulagao). 

Se a relaq~o & adequada e oferece uma margem razoavel ao pro
 

jeto, o credito adequa-se ao empreendimento. No caso contrario,
 

o agricultor deve procurar outro cr6dito ou modificar seu pro
 

grama.
 



ANEXO N2 1
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ANEXO 1
 

A lei brasileira 6.404 inclui:
 

DENTRO DO ATIVO
 

DISPONIVEL
 

- Caixa
 

- Banco
 

- Titulos
 

- Cr6ditos
 

- Estoques
 

- Despesas diversas
 

REALIZAVEL A LONGO PRAZO
 

- Credito de clientes
 

- Credito de empresas coligadas
 

- Obrigaqoes da ELETROBRAS
 

- Titulos negoriaveis
 

* ATIVO PERMANENTE
 

- Investimentos
 

- Imobilizado
 

- Diferido
 

DENTRO DO PASSIVO
 

PASSIVO CIRCULANTE
 

(+ 365 dias)
* EXIGtVEL A LONGO PRAZO 

Para o caso dos pequenos produtores, optou-se por excluir
 

"Realizivel a Longo Prazo", devido a nao correspondncia com as
 

caracteristicas das empresas.
 

' age Bka'
 



ANEXO N2 2
 

CONSUMO FAMILIAR
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2. 	CONSUMO DE ALIMENTOS FAZENDA U9 DATA
 

IO AVALOR IVALOR TOTAL
 

P R 0 D U 1 0 S QUANT/DIA QUANT/MES QUANT/ANO UNITARIO ANUAL
 

Farinha de mandioca
 

Arroz
 

Leite 

Feijao 

Cebola
 

Alho 

Coentro
 

Pimentao
 

Pimenta
 

Banana
 

Manga
 

Melancia
 

Melao
 

Maga 

Abacate
 

Alface
 

Cenoura
 

Repoiho
 

Abobora
 

Batata doce
 

Inhame
 

Aipim
 

Beterraba
 

Batatinha
 

Rapadura
 

Manteiga
 

Margarina
 

Macarrao
 

Continua...
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1. 	CONSUMO DE ALIMENTOS (Continuagao) 

P ODU TOS QUANT/DIA QUANT/MES QUANT/ANO UNITARIO I ANUAL 

Milho
 

Pao
 

Bolacha
 

Cafe
 

Ag6car
 

Sal
 

6 leo
 

Doce
 

Leite em po
 

Maizena
 

Farinha de milho
 

Geleia
 

Farinha de trigo
 

Carne de boi
 

Carne de bode
 

Carne de carneiro
 

Carne de porco
 

Galinha
 

Toucinho
 

Peixe
 

Carne do sol
 

Ovos
 

Tomate
 

Laranja
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2. ENERGIA 
I I IVALOR VALOR TOTAL 

P A 0 D U " 0 S QUANT/DIA QUANT/MES QUANT/ANO UNITARIO ANUAL 

Vela
 

Querosene
 

Gas
 

Carvao
 

Lenha
 

Eletricidade
 

Biogas 

Gasolina
 

Diesel
 

Alcool
 

CONDII(bES DE VIDA
3. 
I I ] IVALOk IVAI-OF TOTAL 

ANUAL 

P R O D U T O S QUANT/DiA QUAN/MES QUAN/ANO 
UVITARIO 

RUmedios 

Consultas Medicas, dentis 

tabs, opera')oes, etc 

Servigos orofissionais 

(advogado, contador, etc)
 

Escolas e mesadas
 

Transporte
 

Lanchonete
 

Bar
 

Festas
 

Presentes
 

Outros
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4. CONSUMO DO ESTICO 

P R 0 D U T 0 S QUANTIDADE 
VALOR 
Iu VALOR TOTAL 

Roupas (adultos) 

Roupas (criangas) 

Sapatos (adultos) 

Sapatos (criangas) 

Cosmeticos e perfumes 

Limpeza (roupa, louga, casa) 

Higiene pessoal (sabonete, creme dental) 

Utensilios p/casa (panela, filtro, prato) 

Moveis e eletrodomesticos 
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GLOSSARIO
 

Amortizaao - o ato de paqar parte de uma df 

vida. 
u
 

- a totalidade dos valores e bens 
dc 


Ativo 

direitos susceptif
ma empresa, inclusive os 

veis do avaliaqao. 

Bulan~o - deronstrativo contatbil completo, 

ao fim de cada 
levantado obrigatoriamente, 


exercicio agrlcola, do estado patrimoniil 

o(Ia situaio eccnomica.fiitin, rira te "m, 

e mnpr es a ,. 

Berm - e tudo aqui lo capa.' do at erdcr a umea 

det etminatda nPrct ;id.de do htmem. {Ot ponto 

dp vista economico e tudo aquio quo exiqp 

,vlor', l ar) s r' produiido. 

Htem do Produiao - e aquele distinatlo ao usu 

na produqo de outras mercadorias. 

Bem de Consumo - Z aquele destinado ao uso 


pilo consumidur final. 

Hem )utvl - o ou te naiturea pirmn vllilte on1 

.emi-permanenle. 
I^ 

Bem Consumvel - e o destinado ao consumo, 


desaparecendo apes sua utiliza 0.ao, 


Capital sao todos os ricursus nao humanus 

que contribuem para t:olocar bensos em maon 


do consumidor final. 


va
Consumo - e a utilizaqao da produqao, quo 


ia em fungo da capacidade aquisitiva dos 


sujeitos economicos. 


todos os gastos quo incorrem na
Custos - sao 

geragao de um produto. 


Corregao Monetaria - operagao destinada a a 

tualizar o poder aquisitivo da moeda, se 

gundo ifndices baixados pelo governo. 

Depreciagao - o montante total da diminuigao 

do valor contabil dos bens do ativo fixo 

da empresa desde a data da compra at a da 

ta do levantamento do balango. 

DepreciaQo [conomica - o montante dA d,,.uij.o
 

do valor dc mercado (em termos reais) dos bens
 

de ativo fixo da empresa, devido aos Fatores
 

duran

de utilizatqao, obsolescncia e desgasto 


to o ano.
 

Exigfvel - -onjunto dc obriqaqoes do uma firma,
d'pqneto trir . 

!undo t tinjitti t h r'L urI.. 

,tesI ,. t at dinrib i ni a,+taih ij do (ompr 

d e d i Ier'e te. produLos . 

H.tros - t x,i piripntua incidente nobre um valor 

o In I t I ,ntilt tl.uihithI d, I t dptp,, rmin da. 
I pqntt a rpmtunrtrio de finan 

ciamerito on ,mntpr'.lq mos dt divernn. ,ittd lidI 

des. 

Lucro LAquido rpnda de uma operagao, subtrai
 

dos todos os custos e depesas.
 

,P,.ivu ti ,titjtiititd. rtliuijt;tti luo tma em 

p1it ipre' n t;'; m qtte paq tr. 

r3trim titt At on;itt, iM dirthoi', tio valor 

1 quido total dos bens de uma empresa ou pes 

s0a. 

Patrimonio l~qqiu -- diferenga entre o total de 

bens e direitos e da,; obriqaoens do uma pes 

soa ot empresa. 

Produyro - j a criagao da riqueza.
 

Rentabilidade lucratividade medida geralmente
 

atravos d ,.rcentual do proveito financeiro
 

obtido modiante investimentos diversos.
 

Salario - S a remunerao paga ao sujeito econo 

mico polo traba'ho quo roaliza, conform- sua
 

capacidade.
 

http:mntpr'.lq
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