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Resumo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A intensa competicao e o rastreamento de animais, na cadeia da carne, exigido 

pelo comercio internacional e recentemente pelo nacional, requer intensificacao 

do manejo nas propriedades rurais e controle rigido dos animais com a identificagao 

individual correta e rapida, sendo assim, e necessario o uso dos conceitos da 

Tecnologia da Informagao para gerenciar este volume de informa^ao com a 

eficiencia desejada. Este trabalho tern o objetivo de desenvolver um software 

para o controle zootecnico de caprinos, que atenda a essa necessidade. O soft-

ware foi desenvolvido na linguagem ruby, inicialmente para o sistema operaci-

onal linux, utilizando o banco de dados SQLITE e a biblioteca grafica Qt. 
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1 Introdugdo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A crescente competitividade esta exigindo cada vez mais capacitagao e de-

senvolvimento de novas habilidades das empresas agricolas. tornando-as mais 

complexas, e cada vez mais dependentes de informagao e de toda a infra-estrutura 

tecnologica. Alem deste processo natural promovido pela competicao e busca 

por indices de produtividade, nos anos recentes, a gestao da informacao na agri-

cultura tornou-se algo mais do que necessario, passando a ser mandatario, apos 

os episodios sanitarios relacionados a carne bovina na Europa. Estes episodios 

reafirmaram a necessidade de fornecer ao consumidor garantia de qualidade e 

seguranca alimentar. 

Diante deste cenaria, a marcagao individual dos animais e o registro das prin-

cipais ocorrencias e praticas de manejo utilizadas como; datas e pesos ao nas-

cimento e a desmama, ocorrencia de mortes e abortos, diagnostico de gestacao, 

suplementagao, vacina^oes etc, contribuem de maneira signiflcativa na avaliacao 

do desempenho individual e do rebanho. 

A analise desses registros facilita a identificagao e o descarte dos animais de 

baixa produtividade ou improdutivos. O registro dessas informagoes e tambem 

utilizado no calculo das taxas de perenais, desmama, mortalidade e pesos ao 

parto e a desmama. Com base nesses resultados, o produtor pode melhor ava-

liar a "performance"do seu rebanho e estudar mudangas no manejo de modo a 

melhorar a produtividade do seu sistema de producao e garantir a sua sanidade. 

A tecnologia da informagao ou informatica, apresenta-se como ferramenta 
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para o gerenciamento dessa informagao. Hoje, o volume de informagao, nao 

permite mais o controle por fichas ou arquivos, a informatica facilita ainda in-

terpretar os dados atraves de elementos graficos e de cruzamento de informagao, 

alem de oferecer uma resposta mais rapida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Objetivo 

O presente trabalho tern como objetivo desenvolver um software de con-

trole zootecnico para caprinos de corte, que gerencie os registros de campo e 

apresente-os de forma pratica e organizada, facilitando a analize e controle do 

rebanho por parte do produtor. 
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2 Fundamentos teoricos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 Tecnologia da informagao 

O termo "Tecnologia da Informacao"serve para designar o conjunto de re-

cursos tecnologicos e computacionais para geragao e uso da informagao. A 

Tecnologia da Informagao - TI esta fundamentada nos seguintes componentes; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

in 

• hardware e seus dispositivos perifericos. 

• software e seus recursos. 

• sistemas de telecomunicagoes. 

• gestao de dados e informagoes. 

A historia da TI se confunde com a historia do homem. De certa forma, 

considerando tecnologia como uma ferramenta, criada a partir de um conjunto 

de conhecimentos, que melhore um determinado processo ou condigao humana, 

a linguagem pode ser considerada como a primeira forma de Tecnologia da 

Informagao. [2] 

O principal beneficio que a tecnologia da informagao traz para as organizagoes 

e a sua capacidade de melhorar a qualidade e a disponibilidade de informagoes 

e conhecimentos importantes para a empresa, seus clientes e fornecedores. Os 

sistemas de informagao mais modernos oferecem as empresas oportunidades 
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para a melhoria dos processos internos e dos servigos prestados ao consumidor 

final. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Conceitos zootecnicos 

2.2.1 Controle zootecnico 

O conhecimento dos dados produtivos, reprodutivos, sanitarios, raciais e ge-

nealogicos do rebanho, e chamado de controle zootecnico. O mesmo fornece 

as informagoes necessarias para identificar individuos geneticamente superio-

r s , para melhorar a produtividade do rebanho, valorizar comercialmente os 

individuos testados e fornecer material genetico superior. 

2.2.2 Raca 

Raga e uma variedade da especie, apresentando todos os seus caracteres 

gerais, mas distinguindo-se por particularidades proprias, que se transmitem 

pela geragao sexual.[3] 

2.2.3 Individuo 

E todo o ser que tern forma propria, e vida independente, todos os individuos 

sao diferentes. Nesta variagao esta a base de todo o processo na criagao. 

2.2.4 Famflia 

Considera-se famflia um casal e sua descendencia, porem se deve nela ad-

mitir todos os individuos, ascendentes, descendentes e colaterais, ate o quinto 

grau de consanguinidade.[3] 
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2.3 Caprinocultura 

A caprinocultura e uma atividade desenvolvida em todo o nordeste, princi-

palmente por pequenos criadores. E uma atividade que desempenha importante 

fungao socioeconomica, como geradora de renda e fonte de proteina para seus 

produ tores. 

2.3.1 Manejo produtivo 

Segundo a EMBRAPA, alguns aspectos sao fundamentals para que a capri-

nocultura tenha exito economico, mesmo em criagoes com emprego de tecno-

logias mais simples. 

A principio, todos os animais do plantel devem ser identificados, permitindo 

o seu monitoramento com relagao ao desempenho produtivo, idade, numero de 

partos e aspectos sanitarios. 

Um aspecto que deve ser considerado diz respeito as condigoes climaticas 

predominantes no local de criagao, que refletem em todos os demais aspectos 

da atividade, assim sendo fundamental. 

Quanto ao desempenho reprodutivo, deve-se estabelecer a relagao de um 

macho para 30 femeas. A ocorrencia de partos duplos e relativamente comum 

nos caprinos, sendo que um plantel de 30 matrizes e capaz de apresentar uma 

natalidade de 40 crias por ano. 

A reposigao do plantel deve ser realizada adotando-se uma taxa de substituigao 

de 20% das matrizes a cada ano. 

O estro e a manifestagao do instinto Genesio, que aparece pela primeira vez 

quando o animal entra em puberdade, nos caprinos o ciclo estral compreende 16 

dias. durante a gestagao os "calores"cessao, reaparecendo apos 6 a 8 semanas 

apos o parto. [3] 
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O periodo de gestagao nos caprinos dura em tono de 5 meses, em especies 

menores e tempo tende a ser menor. As especies nacionais tambem tern uma 

duracao menor no tempo de gestagao. 

O desmame das crias deve ocorrer entre 3 e 4 meses de idade. Nesse 

periodo, deve-se, tambem, realizar a neutralizagao dos machos destinados ao 

abate, evitando-se coberturas e prenhes indesejaveis. 

Os animas devem ser dividos por categorias ( peso, idade, raga) favorecendo 

a uniformidade dos lotes e evitando a concorrencia entre os animais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2 Controle sanitario 

Os caprinos sao acometidos por varias doengas, entre as quais, a linfade-

nite caseosa (mal-do-carogo), o ectima contagioso (boqueira), a pododermatite 

(frieira), alem das doengas causadas por ectoparasitas, como piolhos, miiases 

(bicheiras) e sarnas e, principalmente, aquelas causadas por endoparasitas (ver-

minose). 

Para o controle sanitario, recomenda-se a identificagao e isolamento dos ani-

mais doentes evitando a disseminagao da doenga. Outra pratica seria vermifugar 

periodicamente todos os caprinos da propriedade, a fim de evitar que animais 

nao medicados venham a contaminar os pastos com os ovos dos vermes pre-

sentes nas suas fezes. Ectoparasitas exigem controle mediante pulverizagao e 

controle de pastagem. 

2.4 Indices produtivos 

Os indices sao taxas que tern a fungao de apontar o desempenho ou proble-

mas no processo produtivo. Varios indices podem ser adotados na analise do 

rebanho: indice de mortalidade, prolificidade, fertilidade, prenhes, habilidade 
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materna, aborto, etc. 

O indice de prolificidade e estabelecido para contabilizar a quantidade de 

nascidos vivos de diferentes geragoes, nos permitindo selecionar somente os 

hyperprolificos. 

O indice de mortalidade e estabelecido para contabilizar a quantidade mortes 

no plantel, sendo de pouca valia caso a causa mortis nao seja identificada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Melhoramento Genetico 

O melhoramento genetico se processa com base na escolha correta daqueles 

que participam, ou melhor, daqueles aos quais e dada a possibilidade de parti-

cipar, do processo de constituigao da geragao seguinte. Isso vale para a escolha 

dos individuos que produzirao filhos, ou mesmo, para a escolha de ragas. 

Duas sao as principais ferramentas disponiveis para se promover o melho-

ramento genetico de qualquer especie: selegao e cruzamento. Selegao e o pro-

cesso decisorio que indica quais animais de uma geragao tornar-se-ao pais da 

proxima, e quantos filhos lhes serao permitido deixar. Em outras palavras, 

pode-se entender selegao como sendo a decisao de permitir que os melhores 

individuos de uma geragao sejam pais da geragao subseqiiente. Cruzamento, 

por outro lado, e definido como sendo o acasalamento entre individuos de li-

nhagens, ragas ou especies diferentes. 

Deve-se ressaltar, que os dados obtidos atraves do pedigree de um animal, 

quando este e apenas uma arvore genealogica sem dados produtivos, nao pos-

suira valor de selegao, uma vez que cada geragao no pedigree, reduz pela me-

tade a contribuigao de cada ancestral; sendo as informagoes produtivas dos pais, 

progenie e parentes colaterais (irmaos, meio-irmaos) muito mais valiosas na 

avaliagao de merito genetico, do que ancestrais distantes, por mais excepcio-

nais que estes possam ter sido. 
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3 Material e Metodos 

O trabalho foi realizado no Laboratorio de Construgoes rurais e ambiencia -

LACRA, da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. 

O software foi desenvolvido no ambiente Grafico kde/Linux, utilizando a 

linguagem de programacao orientada a objetoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ruby e um conjunto de ferra-

mentas de desenvolvimento. 

O projeto de designer do banco de dados foi feito no software DBDsiner4] 

e implementado em um editor de texto. A interface grafica foi desenvolvida 

no software Qt Designer2, os arquivos gerados pelo mesmo, foram convertidos 

para linguagem ruby, utilizando o software rbuic e complementados e adaptados 

manualmente em um editor de texto. 

Os demais componentes do software foram desenvolvidos em um editor de 

texto comum. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Banco de dados 

Banco de Dados e um sistema de armazenamento de dados baseado em com-

putador, cujo objetivo e registrar e manter informagoes consideradas significa-

tivas a Organizagao. 

'http://www.fabforce.net/dbdesigner4/ 

2http://www.trolltech.com/ 

http://'http://www.fabforce.net/dbdesigner4/
http://www.trolltech.com/
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3.1.1 SQLite 

SQLite e uma pequena biblioteca C que implementa um banco de dados 

SQL completo, embutido e sem configuracoes. SQL e uma linguagem, padrao 

para acesso e manipulacao de banco de dados. 

O SQLite foi adotado por ser um banco de dados simples e ainda assim 

atender as exigencias do projeto. 

3.2 Linguagem Ruby 

Ruby e uma linguagem de programagao interpretada orientada a objetos 

com vastas semelhancas com Perl, SmallTalk e Python. Projetada tanto para 

a programacao no grande quanto para codificagao rapida, tern um suporte a 

orientagao a objetos simples e pratico. Ruby foi criada pelo japones Yukihiro 

Matsumoto que aproveitou as melhores ideias das outras linguagens da epoca, 

de acordo com o seu gosto, claro. Ruby e bastante usada no mundo todo, 

possui uma vasta biblioteca de modulos chamada "Arquivo de Aplicagao de 

Ruby"(RAA) e pode acessar ainda bibliotecas escritas em C. 

3.3 Interface grafica 

A Qt e uma biblioteca grafica multi-plataforma, que fornece um ambiente 

de desenvolvimento pratico, rapido e produz um resultado visual agradavel. 

A empresa responsavel pela criagao da Qt e a Troll Tech. que a define como; 

"Qt e um sistema completo de desenvolvimento C++. Incluindo: classes, bibli-

otecas e ferramentas multi-plataforma." 
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4 Resultados e Discussdo 

O trabalho desenvolvido resultou em um software de controle zootecnico 

com aproximadamente 5000 linhas, capaz de registrar dados de produgao, de 

eventos sanitarios e reprodugao. O software gera relatorios e listas a partir dos 

dados cadastrados, apresentado-os de forma organizada. 

O software ainda cria a estrutura genealogica da famflia do animal regis-

trado, apresentando em forma de diagrama. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Arqiivo Cadast/ar Controle Manejo Relatorios ConfigiracSo Ajuda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I imofmaeoM 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABBBH H H H H H 1 ReM.oducJo I 

Pesqiisa 
Animais cadastrados no sisiema atualmenle: 2 Numero animas a conlirmar cobertira:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 

Numero animas a parin 1 

i 1 

1 

Numero animas no provavel periodo de esdo: 1 

1 indkes, 1 

D m « t f | | 

Numero de animais a descartar 1 

Figura 1: Janela principal do programa 
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O banco de dados foi desenhado de forma que todos os animais estao ca-

dastrados em uma tabela principal, os demais dados e eventos sao registrados 

em tabelas vinculadas a esta atraves do Id do animal, assim a adigao de novas 

tabelas nao interfere na estrutura atual e tona-se mais facil a expansao do banco 

de dados, como pode ser visto no digrama abaixo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

familia » 

# individuo: INTEGER (FK) 

<S reprodutor: TEXT 

O matrlz:TEXT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
QjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iamiiia_FK!rxiexi 

9 individuo 

Famili zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i  
'numero 

| Numeroi. 

i 

U id: INTEGER (FK) 

O lipo: INTEGER 

; « date: TEXT 

0 numeroAntigo: TEXT 

<> numeroNovo TEXT 

v observacoes: TEXT 

|_3 nvmero_FKlndexl 

« Id 

| Numeroi. 

i 

U id: INTEGER (FK) 

O lipo: INTEGER 

; « date: TEXT 

0 numeroAntigo: TEXT 

<> numeroNovo TEXT 

v observacoes: TEXT 

|_3 nvmero_FKlndexl 

« Id 
Cobenura; 

cobertura 

• idc: INTEGER 

v id: INTEGER (FK) 

O reprodutor TEXT 

* date: TEXT 

Q metodo:TEXT 

observacoes TEXT 

J$ cobertura_FKIndexl 

4 Id 

Diagnostico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 

Diagnostico 

- o 

principal 

id INTEGER 

O numero: TEXT 

0 nome:TEXT 

<> dataNasclmento: TEXT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Q sexoTEXT 

O criador:TEXT 

.<i pesoNascer:TEXT 

Q pelagemTEXT 

d raca: TEXT 

•i grauSangue: TEXT 

<i origemTEXT 

O situacao: TEXT 

O reproducao TEXT 

4 idc: TEXT 

O observacoes: TEXT 

Parto 

djagjqstico 

ranos 

Pesagen 

< • 

« Id: INTEGER (FK) 

O tipo: INTEGER 

O date: TEXT 

v peso: TEXT 

Qjj peso_Fkindext 

4 Id 

LocalizaA§oe 

Aborto 

o 

« id: INTEGER (FK) 

* idc: INTEGER (FK) 

•J diagnostico: TEXT 

0 date: TEXT 

4 observacoes: TEXT 

Qj tf«e/X)S#co_ FKIriciexl 

* idc 

pj <Siagnoat>co_FKlrxi6x2 

1 <» id 

* Id: INTEGER (FK) 

O idc: INTEGER (FK) 

0 numeroDeCnas: INTEGEF 

O date: TEXT 

* observacoes TEXT 

« idt 

13 parto_FKlndex2 

» id 

evento 

« id: INTEGER (FK) 

<> tipo: INTEGER 

O date: TEXT 

O evento: TEXT 

0 observacoes: TEXT 

evento_FKlnciex1 

« id 

locaiizacao 

id: INTEGER (FK) 

i 0 tipo INTEGER 

0 date: TEXT 

-J9 propriedadeTEXT 

U| lugarTEXT 

observacoes TEXT 

p| foce/)'zscao_fK/ndex^ 

1 « Id 

i 

Baixa-

< • 

id: INTEGER (FK) 

idc INTEGER (FK) 

date: TEXT 

observacoes: TEXT 

aborioTKlnciexT' 

» idc 

aborto_FKlndex2 

4 id 

-> id: INTEGER (FK) 

•> tipo: INTEGER 

<> causa TEXT 

* date: TEXT 

<i observacoes: TEXT 

Qj baixa_FKlnclex) 

: « id 

Figura 2: Diagrama do banco de dados. 
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para registrar urn evento comum. E possivel registrar no software: cobertu-

ras, confirmacoes de cobertura, partos, abortos, mudanca de local, mudanga de 

brinco (em caso de perda), peso e eventos sanitarios (vacinagao, vermifugacao 

e etc). 

Regi st r o ? _ G X 

Regist ro 

Insira o numero de do animal ou lot e:  

| 10;20;30|  I 

(§) Animal O Lote 

Para inserir var ies numeros,  para regist rar 

urn mesmo event o,  ut il ize como separador.  

ex.:  10;  20;  30 

I HelpzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA If Next  > Cancel 

Figura 5: Dialogo para inserir o numero do animal, utilizado no registro de eventos 

Apos a insergao do numero, e apresentado ao usuario a tela para registrar os 

dados, conforme a figura 6, referente ao registro de um parto. 

Regi st r o 

Part o 

Dat a Numero de crias 

Observagoes 

[  Help ]  <Back Finish Cancel 

Figura 6: Dialogo para registro de partos 

Na janela principal o usuario tern dois ambientes; o primeiro com um re-

sumo informativo sobre o plantel registrado e o segundo onde e possivel realizar 
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Arqurvo Cadast ral- Ccnt role Manej o Relalortos Conf lguraclo Ajuda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 
Infcrmacoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P e i q u f a 

- Pesquisa 

Procurer 

nun-.ero .  name sexo detaNasOmento pelagem r asa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 7: Dialogo para procura 

Os relatorios, fichas e listas sao apresentados no dialogo abaixo apos a 

insercao do numero de identificacao.(figura 8) 

X Co n t ro l ? Z o o t t t n k o 

Arqdvo Cadast rar Ccnirole Manej o Relatorios Conflguracao Ajuda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ 9 X 

Inslra c numero do animal 

3 f e d b i r "' ! 

Ficha individual 

Criador: Alexandre Parenle Uma Nome: Caor al 

Proprieiario Alexandre Parenle Uma Numero: 0001 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

Proprielario: Oualquer 

Local: 

1 Numero Pa^ 

Dat ade Nascimemo: 13/ 02/ 1979 

Sexo: Femea 

Ra c a SRD 

Numero da Mae: — 

Salvar Ofe 

Figura 8: Ficha individual 

o software pode listar todos os eventos vinculados a um animal, como mudancas 

de local, mudancas de numeracao e eventos sanitarios, com data e observagoes 

registradas. Em busca avancada e possivel inserir uma query em SQL, sendo 
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assim possivel qualquer tipo de busca na base de dados. 

O resultado obtido foi proximo aos softwares de mercado, no entanto o soft-

ware nao conta com um instlador pratico e e sujeito a enumeras falhas devido ao 

pouco tempo de desenvolvimneto e testes. O software tambem e pouco flexivel, 

nao permitindo grandes configuracoes que o adapte aas necessidades particula-

r s do produtor, excerto no caso em que a alteracao ocorra no proprio codigo, 

que livre. 
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5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Conclusdo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O software desenvolvido apesar de suas limitagoes e o curto espago de tempo 

para seu desenvolvimento se equipara em alguns aspectos aos softwares ofere-

cidos atualmente pelo mercado, no entanto, nao fornece um ambiente adequado 

para analise dos dados devido a exiguidade do tempo. O mesmo tambem nao 

foi submetido a testes de usabilidade e nao teve sua estabilidade e eficiencia 

comprovadas. 

O software esta licenciado como GPL2, isto significa que pode ser modifi-

cado, copiado e distribuido livremente. 

Vale destacar que o sistema em uso e dominado por seus usuarios, os quais 

continuam a aprender e que, idealmente, influenciam a evolugao continua do 

mesmo. 
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Sugestdes para trabalhos posteriores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Implementar o suporte a atividade leiteira. 

Implementar relatorios graficos. 

Cadastrar eventos como clima, caracteristicas da pastagem, tipo de racao 

fornecida, para que se possa fazer o cruzamento destes dados, possibili-

tando uma analise real do sistema produtivo. 

Registrar dados contabeis e apresentar relatorios. 
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