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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos ultimos anos, em virtude do processo de globalizacao que hoje movimenta a 

economia mundial, a avicultura industrial passou a buscar nas instalacoes e no 

ambiente, as possibilidades de melhoria no desempenho avicola e a reducao dos custos 

de producao, como forma de manter a competitividade. A producao de aves em alta 

densidade passou a ser imperativa e, dessa forma, a exigencia de conforto termico 

ambiental, que ja havia crescido muito com o aumento da precocidade das aves, tornou-

se ainda maior, como conseqiiencia da elevacao da densidade de alojamento. Assim, 

para se manter competitiva, a industria avicola brasileira esta tendo de evoluir, 

rapidamente, de uma situacao de quase indiferenca aos principios do acondicionamento 

termico ambiental, para uma situacao em que cada empresa ou integracao deve tomar 

decisoes relativas a adocao de concepcoes arquitetonicas e manejos inovadores, 

associados a sistemas de acondicionamento termico naturais e artificiais, compativeis 

com a sua real idade. 

O processo de modernizacao e de producao em escala da avicultura no Pais 

comecou na decada de 30, em razao da necessidade de abastecer os mercados que ja 

eram gigantescos na epoca. A partir dos anos 50, a avicultura brasileira ganhou impulso 

com os avancos da genetica, com o desenvolvimento das vacinas, nutricao e 

equipamentos especificos para sua criacao. As grandes agroindustrias avicolas 

brasileiras ganharam estrutura para o crescimento no inicio dos anos 60. Hoje os 

frangos de corte sao abatidos com cerca de 40 dias de idade e peso medio de 2,4 

gramas. A metamorfose da avicultura comercial brasileira, com o melhoramento 

genetico, introducao do sistema de producao integrada, nutricao balanceada, manejo 

adequado, controle sanitario e qualidade da carne e dos ovos e uma das maiores 

facanhas do agronegocio nacional e que, pelo jeito, nao deve parar por ai. O Brasil e 

hoje o terceiro maior produtor e segundo exportador mundial de carne de frango. 

Produziu em 2002, 7,6 milhoes de toneladas e exportou 1,3 milhao. O consumo interno 

per capita de frango chegou a 34 quilogramas no ano de 2006. 

A avicultura no Estado da Paraiba cresceu nos ultimos anos, aumentando de 5,8 

milhoes para 6,2 milhoes de aves entre 1990 e 1996, segundo o Censo Agropecuario. A 

evolucao decorreu da expansao da demanda dos principals 

nucleos urbanos (Azevedo, M . A. & Nascimento). Ao extraordinario progresso 

cientifico verificado na avicultura contrapoe-se a pouca atencao que se deu, ate 
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recentemente, as caracteristicas das construcoes projetadas para o alojamento das aves. 

Desta maneira, a avicultura contemporanea passa a avaliar o ambiente de confinamento 

das aves como aspecto determinante na obtencao de maiores beneficios resultantes da 

produtividade. 

Os fatores ambientais do Estado da Paraiba, a competitividade e a globalizacao da 

economia e o desenvolvimento da avicultura de corte na mesorregiao do Agreste 

Paraibano, motivaram a elaboracao de projetos de estrutura de madeira para a cobertura 

de aviarios, considerando-se o sistema artificial de condicionamento termico (Azevedo, 

1999). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2. REVISAO B I B L I O G R A F I C A 

2.1 Guaraves Ltda. 

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1.1. Historico 

A Guaraves e uma das maiores empresas de avicultura do Nordeste, com mais 

de duas decadas unindo qualidade a tecnologia, mas sem esquecer o seu papel social 

dentro da comunidade. Sediada em Guarabira, interior da Paraiba, a empresa tern zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ramifica96es por varios municipios, ja ultrapassando as fronteiras do Estado da Paraiba 

e implantando integra9ao no Estado vizinho do Rio Grande do Norte. 

A empresa possui laboratories, fabrica de ra9ao, granjas de matrizes, e a 

integra9ao. juntamente com o incubatorio Guaraves. e um dos mais eficientes existentes 

na Paraiba e um dos mais modernos do Nordeste, a fabrica de ra96es e uma das mais 

avan9adas na produ9ao de ra9oes balanceadas. 

A empresa iniciou as atividades com granjas proprias e a partir de 1991 

implantou o sistema de parceria avicola, que e denominada de integra9ao. Atraves desse 

sistema e possivel gerar empregos para as familias que moram no campo, fixando o 

homem a terra, numa area marcada pela carencia de oportunidades. 

A empresa tern vencido as mais longas distancias, os mais aridos climas e tern 

estado presente nos mais longinquos rincoes, levando conhecimento, tecnologia de 

ponta e, sobretudo, licoes de dignidade, coragem, entusiasmo e cidadania. 

2.2. Aves 

A produ9§o de frangos deve respeitar os principios de biosseguridade entre os 

quais a pratica de alojamento "todos dentro todos fora"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (all-in all-out), em que as 

instalagdes sao ocupadas por aves do mesmo lote no momento do alojamento e 

desocupada totalmente no momento do abate. Essa pratica permite a higienizacao do 

aviario e o respectivo vazio, que deve antecipar a entrada do proximo lote. Nesse 

periodo se recomenda ainda a recupera9ao das instala9des e dos equipamentos. Se as 



recomendacoes sugeridas forem aplicadas e possfvel em sistema misto dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cria9ao 

(macho + femeas), obter frangos aos 42 dias de idade com peso vivo de 2.400g, 

conversao alimentar de 1,82 e indice medio de eficiencia produtiva de 300. Muitos 

conceitos definidos neste material podem ser utilizados em outros sistemas de produ9ao 

de aves, mas apresentam peculiaridades que merecem e devem ser tratados 

separadamente. 

Desde o inicio da produ9ao de frangos de corte no Brasil, a cadeia produtiva 

deste produto modernizou-se e continua buscando formas de melhorar ainda mais o 

desempenho do setor, devido a necessidade de redu9ao de custos e aumento de 

produtividade, tentando com isso nao perder competitividade em nivel mundial. Como 

conseqiiencia, tern sido uma das mais organizadas do pais, destacando-se das demais 

pelos resultados alcan9ados nSo so em produtividade, volume de abate, como tambem 

no desempenho economico, onde tern contribuido de forma significativa para a 

economia do pais. Dentro do complexo brasileiro de carnes a avicultura constitui-se na 

atividade mais dinamica. O desenvolvimento dessa atividade ocorreu a partir do final da 

decada de 50, nos Estados do Sudeste, principalmente, em Sao Paulo. Posteriormente, 

na decada de 70, periodo em que houve profunda reorganiza9ao do complexo de carnes 

no Brasil, a atividade se deslocou para a regiao Sul. O Brasil tern sido competente tanto 

na produ9ao como na conquista do mercado exterior. Exportar tern sido uma prioridade 

para o pais, que em 2001 ultrapassou a barreira do bilhao de dolares com as 

exporta96es. 

O sistema manual nao apresenta custo de produ9ao com grandes diferen9as dos 

demais. De forma que, em melhorando os coeficientes tecnicos, este sistema, tambem 

chamado de tradicional, pode sim apresentar competitividade perante os outros dois, 

que demandam mais capital em instala96es e equipamentos. 

No entanto, o perfil dos integrados do futuro tende para produtores maiores, mais 

capitalizados e, enfim, mais preparados para continuar no mercado. 

A cadeia de produ9ao avicola nacional constitui-se no setor pecuario com maior 

indice de industrializa9ao. As questoes ambientais relacionadas a essa atividade tomam 

uma importancia ainda maior, devido aos varios atores desta cadeia exigirem um 

desenvolvimento produtivo com qualidade nutricional e ambiental, principalmente, os 

consumidores. 

Em termos de ambientais, as quais ate um passado recente nao eram 

consideradas pelos produtores rurais no manejo de sua unidade produtiva, a partir desse 
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momento, passam a ser parte integrante do manejo cotidiano. Com isso, antes da propria 

implantacao da atividade, algumas exigencias devem ser contempladas para que a 

criacao nao seja uma fonte geradora de poluicao. Essas exigencias compreendem: 

••• Realizar um estudo preciso das caracteristicas zootecnicas, hidricas, edafo-

climaticas, sociais e economicas da criacao; 

••• Identificar os residuos gerados pela atividade, isso possibilitara o perfeito 

manejo dos residuos e dimensionamento do sistema de tratamento; 

• Determinar a capacidade suporte dos recursos naturais em receber os 

residuos, com o estabelecimento de indicadores ambientais para monitorar a 

atividade; 

• Identificar outras cadeias produtivas que poderao consorciar-se com a 

avicultura; 

• Detectar areas ambientalmente sensiveis na propriedade e no seu entorno; 

• Ter conhecimento das principals disfuncoes que os residuos podem causar ao 

homem e aos animais, com levantamento dos primeiros sintomas e socorros 

necessarios; 

• Estabelecer um programa de gerenciamento ambiental considerando, nao so 

a unidade produtiva, mas tambem a bacia hidrografica em que esta se insere. 

Quando ocorrer uma expansao da criacao estes parametros devem ser 

novamente considerados, antes da execu9ao desta expansao. 

Garantir a saude do plantel e fundamental para que as caracteristicas produtivas 

das aves, tanto o potencial genetico quanto o aproveitamento nutricional, sejam 

expressos na sua totalidade. Para a obten9ao de um desenvolvimento competitivo 

devem ser adotadas medidas que possibilitem a identifica9ao e redu9ao de riscos a 

saude das aves e, por conseguinte, a do homem. Tais medidas baseiam-se nas boas 

praticas de produ9ao, dando condi9oes de rastreabilidade dos insumos e dos 

procedimentos adotados durante todo o ciclo produtivo. 

O Brasil, grande produtor e exportador de frangos, freqiientemente e solicitado a 

demonstrar a qualidade da saude dos planteis, o que demanda constante adequa9ao do 

setor produtivo a programas que preservem a saude na avicultura. A ocorrencia de uma 

doen9a grave pode ser utilizada como barreira nas exporta9oes e inviabilizar a produ9ao 

nas regioes adjacentes ao foco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. M E T O D O L O G I A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho foi desenvolvido na empresa Guaraves Ltda., localizada na cidade 

de Guarabira na mesorregiao do Brejo Paraibano, a 100 km da cidade de Campina 

Grande, no periodo de 2 de Janeiro de 2007 a 2 de fevereiro do mesmo ano, atraves do 

convenio entre a Universidade Federal de Campina Grande e a empresa Guaraves Ltda., 

no projeto de acornpanhamento do sistema de producao de frango de corte e postura. 

Foram reunidas informacoes sobre a cadeia de desenvolvimento avicola, onde se 

faz o incremento de racoes para posterior analise, tais como: 

• Laboratorio de analise quimica das racoes - Coletam-se as amostras de 

racao, analise granulometrica de particulas, teste de acidez, teste de 

peroxido, moagem de amostra, classificacao de graos, registro de amostras; 

• Fabrica de racoes - composta pela fabrica de racao propriamente dita, painel 

de controle, maquina extrusora (inativacao da soja); 

• Granja de matrizes - a granja de matrizes e divida em lotes de acordo com a 

idade das aves, Lote A (Matrizes de 12 semanas), Lote B (Matrizes com 23 

semanas), Lote C (Matrizes 40 semanas); 

••• Incubatorio-Recebimento, Classificacao e Incubacao dos Ovos, 

Transferencia, Classificacao e Vacinacao dos Pintos. 

• Integracao de aves. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4. RESULTADOS E DISCUSSOES 

4.1. Laboratorio de Analises Quimicas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O laboratorio realiza as mais diversas analises quimicas, como: coleta de 

amostras de racao, analise granulometrica de particulas, teste de acidez, teste de 

peroxido, moagem de amostra, classificacao de graos, registro de amostras. As etapas 

realizadas na pesquisa sao descritas abaixo. 

4.1.1 Coletas de Amostras de racao 

As coletas das amostras de materia prima como farelo de soja, milho, soja em 

graos, farinha de carne e entre outros sao realizadas quando o caminhao chega a fabrica 

de ra^ao, para realizar o controle de qualidade, salientando que so entrava materia prima 

se ela se enquadrasse nos padroes de qualidade de racao para aves, sendo que esta coleta 

era realizada da seguinte maneira: deslocava-se ate o caminhao, se realizava a coleta das 

amostras, atraves do processo manual, que para serem significativas eram realizadas em 

diversos pontos do caminhao, dando uma media de 5 a 10 kg do material, havendo 

posteriormente uma unifica9ao da mesma (homogeneiza9ao), retirando apenas de 1 a 

1,5 kg para as analises, e isso era feito ao longo do dia para as diversas amostras das 

mais variadas materias primas que eram adquiridas pela empresa. 

Figura 4.1.1. Laboratorio da Guaraves zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.1.2 Analise Granulometrica de Particulas 

Esta analise foi realizada no laboratorio, atraves da metodologia abaixo: pesava-

se 100 gramas da racao ou dos ingredientes como milho, soja, entre outros cereais, 

colocava nas peneiras e agitava. No agitador eletrico, por sete minutos, em seguida 

pesava-se novamente, como exemplificado no quadro abaixo e com isso obteve-se os 

seguintes dados. 

Quadro 1. Analise granulometrica e de particulas de racao. 

Peneira Peso da Peneira Peso da Peneira + M(g) 

4 459,13 459,13 

2 467,15 478,22 

1,2 456,64 486,07 

0,590 347,87 380,54 

0,300 342,73 366,14 

0,150 352,62 356,32 

0 376,40 376,40 

M - Peso final da materia prima. 

Atraves dessa metodologia avaliam-se as maquinas da fabrica, sabendo-se se 

estao bem reguladas para uma boa mistura de racao, com isso se tern um melhor 

aproveitamento pela ave e o minimo de sobra de racao nas fezes. 

Figura 4.1.2. Agitador de Peneiras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.1.3 Teste de Acidez 

O teste foi realizado com a farinha de carne, onde se realizou os seguintes 

procedimentos: Misturamos 100 ml de alcool etilico mais quatro gotas de fenolftaleina e 

hidroxido de sodio, neutraliza a 20 mim no agitador. Depois no erlemaneyer com funil e 

papel, retira-se o excesso, depois de filtrado mais quatro gotas de fenolftaleina, titular 

com hidroxido de sodio (na pipeta 10,6 ml) com resultado a acidez ficou com 0,34%, 

onde ficou na faixa aceitavel. 

4.1.4 Teste de Peroxido 

Com este teste se triturou e pesou na balanca digital 10 gramas da amostra no 

Becker. A amostra era misturada com 500 ml de alcool etilico, mais 2,5ml de 

cloroformio, mais 18 ml de agua destilada, logo apos misturou tudo a um agitador, 

expos a 30 minutos, apos isso acrescentou 25 ml de cloroformio mais 25 ml de sulfate 

de sodio e deixou mais 2 mim descansar. Posteriormente colocou o material para retirar 

o oleo pelo funil com papel. Retirou da amostra ja filtrada 20 ml de oleo. No Becker 

desse l,5g de iodeto de potassio mais 1ml de agua destilada dessa amostra (mistura) 

retirou 0,5 ml e acrescentou 30 ml de acido acetico e mistura ao 20ml de oleo ja filtrado 

mais 1ml de amido. Logo neste teste com farinha de carne nao foi detectado peroxido. 

4.1.5 Moagem de Amostra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Este procedimento foi realizado por um moinho TE 631, onde as amostras para 

serem avaliadas no laboratorio tern que ter uma homogeneizacao de particulas onde a 

materia prima tern que ficar tipo leite em po. Assim a amostra e pesada em torno de 

lOOg exposta para trituracao com duas repeticoes chegando a quatro no farelo de soja a 

40 segundos cada, obtendo-se assim uma boa amostra para diversas avaliacoes no 

laboratorio. 

4.1.6 Classificacao de Graos 

Figura 4.1.6. Peneiras para Classificacao de Milho. 

Nesta classificacjio e muito importante para avaliar a qualidade da materia prima 

comprada. Nesta foi dotado o seguinte procedimento; pesamos uma amostra composta 

300 gramas; passamos para uma maquina separadora de milho, duas vezes, pois assim 

tendo autencidade da amostra com seguranca. Depois de 2 pesagens na maquina e com 

resultados iremos obter parametros para uma boa avaliacao final dos graos contudo 

observamos uma materia-prima de boa qualidade oriundo dos fornecedores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.1.7 Reaistro de Amostras 

Todas as amostras compradas sao avaliadas e apos todos os procedimentos, 

todos os valores sao anotados e arquivados. No presente estudo avaliou-se amostras de 

milho e soja. 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 2, a materia prima e de 

excelente qualidade, demonstrando desde o inicio do processo, um dos fatores que 

contribui para uma excelente racao para as aves da guaraves e seus integrados. 

Tabela 2. Parametros para classificacao de graos: (T°C ; Umid ; Queb ; Ardidos ; carun 

; Choc ; Esv ; Avar ; imp; M.E e Dens). 

Produto Data T°C Umid Queb Ardidos Carun Choc Esv Avar Imp M.E Dens 

Milho 03/01 26 12.70 9,08% 1,60% 0,57% — 0,81% 77,5 

Soja 03/01 29 10.90 0,40 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— 74,6 

T°C: (temperatura), Umid: (Umidade), Queb: (Quebrado), Ardidos , carun: (carunchos) 

Choc: (Chochos), Esv: (Esverdeado), Avar, imp (Impureza), M.E (Material estranho) e 

Dens (Densidade). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 F A B R I C A D E R A C O E S 

A Fabrica de Racao esta localizada no municipio de Guarabira, onde se realiza 

as mais diversas atividades, como: Formulacao de Racao, Painel de Controle, Maquina 

Extrusora (inativadoura de soja), Sala do Premix e a Administracao da Fabrica de 

Racao. As etapas realizadas na pesquisa sao descritas abaixo. 
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4.2.1 Fabrica de Racoes e Painel de Controle 

Na fabrica de racao o primeiro passo e o recebimento da mercadoria, se esta for 

cereais como farelo de soja, soja, milho, logo se faz os correspondentes testes para 

avaliar a veracidade do produto, dando positiva a mercadoria logo e liberada para entrar 

na fabrica; Ja na fabrica a mercadoria e pesada para conferimento, com a mercadoria 

nos caminhoes, os mesmos vao para as moegas de descarrega sendo transportados 

atraves de dragas e elevadores e a partir dai vao para seus determinados silos. Onde os 

silos sao quatro para o milho e dois para a soja levados para a fabrica atraves do 

elevador central. 

Os outros elementos como ingredientes vao logo para o deposito de 

armazenamento e depois os funciondrios do laboratorio vem retirar as amostras destes 

produtos. 

Na fabrica existe uma sala com painel de controle que e considerada o coracjio 

da fabrica, pois e nela que se faz todo o processamento da fabricacao da racao de 

frango. A fabrica e composta por galpoes que serve para o deposito de mercadorias em 

sacos empilhados e com silos tipos piscina para estocagem de farelo de soja. 

Figura 4.2.1. Painel de controle. 

O painel e composto pelos seguintes processos: 

O farelo e transportado por dragas de descarga e segue pelo elevador ate as 

piscinas de soja, logo o farelo e transportado pela draga que consequentemente e 

armazenado nos silos-dosadores interno da fabrica. Outro ponto importante sao os 

dosadores (silos de milho, farinha de carne, soja, extrusada, e soja inativada) todos eles 
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tern saida para a balanca, nela com o programa de computador controla tudo, pois e 

anexado a ele todos os calculos de racao que o operador executa os dados. 

Os ingredientes sao pesados na balanca e levados pela draga que 

conseqiientemente o elevador descarrega no pre-misturador que existe nos conversores, 

dai os dois moinhos jogam nas ca9ambas de espera que descarrega no misturador, onde 

os micro nutrientes (premix) apos serem depositados e prosseguidos para a ca9amba de 

desembarque e que possui uma rosea que joga no elevador e despeja na draga 

depositando em cada silo, pois no total sao doze e nestes sao depositados diferentes 

tipos de ra9ao que sao preparados como pre-inicial, inicial, engorda, acabamento e final 

que conseqiientemente estes silos sao externos onde os caminhoes graneleiros recebem 

o material e sao encaminhados para os aviarios. Este processo e todo automatizado com 

auxilio de profissionais capacitados. 

- Procedimento na descarga de materias primas: 

Produto a Granel: 

-MilhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Silo da F. Racao 

Silo de clima zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y 
Moega—• Elevador—• Rosea —^ Peneira — R o s e a ^ Elevador 

Grande \ ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Silo de 

Baixo 

Silo Guaramil ( Cuscuzvita) 

- Soja / Farelo de Soja 

Moega—• Elevador—• Rosea —^ Rosea ^. Piscinas Armazenadoras 

R-No. 12 No. 14 No. 13 

Soja Grao 

SojzC 

Far. de S >ja Rt serva 

Far. de 
Moega zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.2.2 Maquina Extrusora de Soja 

E uma maquina para inativar a soja, este processo de vapor ocorre a uma 

temperatura de 113°C onde a soja em um silo e transportado atraves de rosea e depois 

pelo elevador ate esta maquina, onde inicialmente a maquina fica ligada a 2,5 horas e 

depois com a soja dentro fica ate atingir 113°C, logo depois disso e transportado pelas 

roscas para uma maquina Resfriadora da soja inativada, pois a soja encontra-se em alta 

temperatura, com isso pode haver um entupimento. Esta possui 2 ventiladores onde 1 e 

posicionado em baixo do lado esquerdo da maquina e o outro acima da maquina. 

A soja e despejada no elevador e consequentemente levada para o silo de espera 

arguadando a demanda do silo de soja dentro da fabrica, e por fim a soja vai ser 

transportada a necessidade do consumo em graos na fabrica. 

Figura 4.2.2.1 Inativadora de Soja 

Figura 4. 2.2.2 Resfriadora da Soja 

Inativada. 

4.2.3 Premix: 

O premix e misturado em um galpao especial que e afastado onde e armazenado 

todas as materias primas e onde ocorre a mistura da materia prima que e adicionado 

macro ingredientes. A formulacao do premix e a soma dos ingredientes compostos 
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minerais como: colina-60, lisina, DL-metiolina-99, sulfato de cobre-35, violeta genciana 

100%, etoxiquim 66,6%, 3-nitro 20%, nicarmax-1000, poulcox 40%, colistim-500, px 

vit fr basf, lincomicina-4,4%, mineral M cassab aves, onde esta formulacao e 

determinada pela gerencia da empresa. 

Esta parte da empresa que e o premix exige muito cuidado com os funcionarios, 

pois os ingredientes sao constituidos por po minusculo que faz um grande mal aos 

funcionarios, portanto para minimizar, eles tern que trabalhar muito bem equipados e 

uma vez por semana relaxar numa sauna para retirar da corrente sangiiinea este micro 

que intoxica o homem. Neste premix o processo de mistura na formula e composto na 

producao de uma batida onde cada batida e composta de 2000 kg de racao e esta ja 

misturada e composta na adicjio da ra9ao variando de 15 a 20 kg dependendo da 

formula ja pre-determinada. 

Figura 4.2.3. Misturador do Premix. 

4.2.4 Administracao: 

A administra9ao e uma parte da empresa que existem programas usados por eles 

e que facilita no dia a dia de cada um deles, mas por ordem superior nao foi possivel 

fornecer estes programas e nem ter acesso aos mesmos. Foi acompanhado o dia a dia do 

gerente de cada setor da empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.3 GRANJAS D E M A T R I Z E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As granjas de matrizes sao localizadas no municipio de Sertaozinho a 50 km de 

Guarabira no Brejo Paraibano, onde realizam-se as mais diversas atividades, como: 

Visita ao lote "B" - Vacinacjio (lote de matrizes com 60,000 aves de 23 semanas de 

idade), Visita ao lote " A " (lote de frangas com 60,000 aves de 12 semanas de idade), 

Arrazoamento do lote "C" (lote de matrizes com 60,000 aves com 40 semanas de idade) 

e Coleta de ovos do lote "B" . As etapas realizadas na pesquisa estao descritas abaixo. 

4.3.1 Visita ao lote " B " - Vacinacao 

A passagem pelas fazendas Guaraves comecou na segunda feira dia 15-01-2007 

pela tarde onde se teve uma visita tecnica com Sr. Neto ao lote "B" . 

Este lote e composto por quatro aviarios com 60 mil aves matrizes da raca 

COBB com idade de 23° semanas. A vacinacjk) comecou no dia posterior a visita, e a 

postura, apos duas semanas. 

A vacinacjio ocorreu por volta das 5:00 horas da manna do dia 16-01-2007, e 

prolongou-se por dois dias. Acompanhou-se esta vacinacao de matrizes com idade 

media de 23 semanas. Este processo segue o seguinte cronograma: 

8° ao 10° dia: Vacina contra crostidiose, bronquite H-120, newcastle H - B l , 

gumboro intermediario (via ocular). 

4
a

 semana: Vacina contra newcastle, la sota, bronquite H-120, gumboro 

intermediario (via ocular). 

8
a semana: Vacina contra Newcastle, la sota, bronquite H-120, gumboro (via 

ocular), bouba forte (aplicac^o por pulsao), salmonela (injetavel). 

12
a

 semana: Vacina contra Newcastle, la sota, bronquite H-120, gumboro 

intermediario (via ocular), coriza ocasa (injetavel), encefalomeilete (via oral). 

15
a

 semana: Vacina contra Newcastle, la sota, bronquite H-120, gumboro (via 

ocular), bouba forte (aplica9ao por pulsao), salmonela (injetavel). 

22
a

 semana: Vacina contra Newcastle, bronquite H-120, gumboro (via ocular), 

artrite viral inativada. 

A vacina foi administrada por via intramuscular no musculo do peito, na dose de 

0,5ml, com temperatura entre 2 a 8°C, utilizando agulha 10 x 10 ou 10 x 18. Utilizou-se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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uma agulha para cada 500 aves. Logo apos a vacinacjio foram queimados os recipientes 

e eventuais sobras do produto por motivos de bioseguranca. 

30* semana: Vacina contra Newcastle, la sota, bronquite H-120(via oral) 

repetindo a vacinacao a cada oito semanas ate o final do lote. 

No caso da vacinacao oral, na empresa adota-se suspender o fornecimento de 

cloro na agua 24 horas antes da vacinacao e coloca 24 horas depois. Nunca deixa-se as 

matrizes sem agua para nao prejudicar sua producao. 

4.3.2 Visita ao Lote " A " 

A visita ao lote " A " de matrizes da raca Ruba, com 12 semanas de idade, 

aconteceu no dia 17/01/2007 onde pode-se constatar a presenca de quatro aviarios A l , 

A2, A3 e A4. 

4.3.3 Arrazoamento do Lote "C" 

No dia 18-01-2007 visitou-se o lote "C" de matrizes da raca ROSS com 40 

semanas de idade, em plena postura. Acompanhou-se o arrazoamento (disponibilizacao 

de racao que e dada em unico horario na quantidade de 350 gramas de racao por ave) 

deste lote sendo subdividido nos galpoes C1, C2, C3 e C4 . 

4.3.4 Coleta de Ovos do Lote "C" 

Acompanhou-se o Sr Neto ao lote "C", composto por matrizes ROSS com 40 

semanas, no dia 19-01-2007. Onde a coleta de ovos, foi executada ao longo do dia. Esta 

coleta tern horarios pre-estabelecidos (8:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00), devido a 

logistica que vem estabelecida pelo incubatorio. Ao final e feita a limpeza dos ovos e 

anotacoes quanto ao lote das matrizes e a data da coleta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4 I N C U B A T O R I O 

O Incubatorio esta localizado no municipio de Sertaozinho, onde se realiza as 

mais diversas atividades, como: Recebimento, Classificacjio e Incubacjio dos Ovos, 
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Transferencia, Classificacao e Vacinacao dos Pintos. As etapas realizadas na pesquisa 

sao descritas abaixo. 

4.4.1 Recebimento 

A primeira atividade acompanhada foi o recebimento dos ovos, estes ovos vem 

dos aviarios das matrizes que fica em fazendas proximas mais isoladas por um controle 

sanitario das matrizes. A chegada desse ovos e dividida em tres horarios que e por volta 

das 06h30min, 14h00min e 18h30min todos os dias, estes sao controlados por lote, 

idade e Hnhagem das matrizes. Logo apos o conferimento sao colocados nos carrinhos 

levados e transportados ate uma sala para fumigacao, que e um banho de vaporizacao 

com soluc&o de amonia, Sendo que esta sala fica isolada para nao haver contaminate 

Esta fumigacao e feita por volta de 30 minutos e quando termina espera-se secar e logo 

os ovos sao encaminhados para a sala de classificacao. 

4.4.2 Classificacao e Incubacao dos Ovos 

Nesta sala fica uma equipe que e encarregada na classificacjio e que 

consequentemente nao se dirigem aos outros setores do incubatorio. Nesta classificacao 

ficam profissionais que separam os ovos nas bandejas adequadas e acomodam em 

carrinhos tipo elevadores adequados para cada processo subseqiiente. 

A partir dai os ovos sao divididos em dois tipos: tipo 1 que sao os melhores em 

todos os sentidos, assim como tamanho grande e boa espessura e o tipo 2 se refere a 

mesma qualidade, mas com dimensoes menores, ja os outros que nao se enquadram em 

nenhum dos 2 tipos sao descartados e doados aos funcionarios para consumo porque 

nao sao bons para incubacao devido os pintos nao sairem com boa uniformidade nos 

lotes. 

Depois de toda a classificacao por tipo, foram colocados datas, informando o 

tipo e anotando-se nos ovos das bandejas, dai ja estao preparados para a sala de 

incubacao esperando a autorizacao do chefe do setor, a partir dai os ovos vao para a sala 

onde esta e uma sala enorme com 16 divisorias de incubacao, estes ovos ficam por 18 

dias e 12 horas havendo sempre um enorme cuidado nestas salas com a temperatura e 

umidade das maquinas, observando seus niveis de agua e outros itens para que nao haja 

falha, para nao ter prejuizos. 
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Apos a saida de cada lote para a sala de transferencia foi iniciado o processo de 

limpeza na sala de incubacao, onde sao retirados os ovos que nao eclodiu e ate pintos 

que nasceram antecipados, continuando assim todo o processo de limpeza para que haja 

desinfeccao desde o chao ate as helices do ventilador, sempre exigindo a perfeicao para 

que nao haja contaminac^o nos outros lotes ali presentes. 

A empresa tern um controle para todo dia entra ovos no incubatorio e retiram a 

mesma quantidade que entrou para sala de transferencia tudo isso para que tenham 

pintos todo dia para os aviarios. 

Figura 4.4.2.1 Sala de Classificacao de 

Ovos 

Figura 4. 4.2.2 Sala de Incubacao dos 

Ovos 

4.4.3 Transferencia 

A sala de transferencia e a sala em que os ovos vem do incubatorio e fica por 2 

dias e 12 horas, aguardando a eclosao dos ovos e depois de nascido os pintos ficam 

nesta sala que tambem pode ser chamada de nascedouro de pintos, onde ja com as 

bandejas forradas com jornal picotado para cama dos mesmos sao retirados dos ovos e 

ja colocados no corredor para o aguardo do setor de classificacao e a vacinacao dos 

pintos. 



Figura 4.4.3 Sala de Transferencia do Incubatorio para sala de Vacina 

4.4.4 Classificacao e Vacinacao dos Pintos 

E nesta sala que apos a transferencia fica a ultima etapa antes da entrega aos 

caminhoes para os integrados da guaraves. A equipe responsavel comeca a funcionar as 

1 lhOOmin do dia, pois espera o aguardo dos pintos vindo da sala de nascedouro. 

A primeira atividade da equipe e separar os quatro lotes diarios de macho e 

femea, em seguida inicia o preparo da sala para a vacina, onde tern todo o manejo de 

preparacao dos equipamentos para uma perfeita vacinacao pois sao cerca de 60000 mil 

pintos por dia tendo o maximo de cuidado para que nao haja nenhuma falha, senao 

atrasa a entrega dos pintos para o dia seguinte que tern a saida diaria por volta das 4:30 

as 6:30hs da manha. 

A vacinacao ocorre nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pesco90 do pinto, estes ja saem do incubatorio com duas 

vacinacoes para sua melhor protecao evitando assim a doen9a de marek (cepa HUT) e a 

doenca de gumboro (5706), esta vacina e realizada atraves de 0.2ml da vacina 

CRYCELL, seu modo de diluicao ocorre da seguinte maneira: usa-se 1000ml de 

diluente, no mesmo acrescenta-se 2 ml de corante (azul), este corante e so para facilitar 

o manejo na identifica9ao dos pintos vacinados e em seguida acrescenta-se a vacina a 

para aplica9ao. 

Esse procedimento e feito numa sala ao lado da vacina9ao em que a 

comunica9ao so e feita atraves de uma janela para a passagem da vacina, para que nao 

haja contamina9ao na sala da vacina, pois para uma melhor preven9ao de doen9as e 

feito uma limpeza geral no setor com toda desinfec9ao para que no dia seguinte esteja 

tudo desinfectado e pronto para a realiza9ao de um novo procedimento, em seguida os 

pintos estao prontos para seguir viagem para os aviarios no dia seguinte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 4.4.4.1 Sala de Vacina Figura 4.4.4.2 Vacinacao dos Pintos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5. I N T E G R A C A O D E A V E S 

A integracao e uma especie de parceria entre os produtores e a empresa, onde a 

empresa entra com o produto e o produtor com a mao-de-obra, portanto nela foram 

realizadas as mais diversas atividades, descritas nas seguintes etapas: visitas de rotina, 

vacinacao de pintos, recebimento de pinto no aviario, e saida de frango para o abate. As 

etapas realizadas no trabalho de integracao foram as descritas abaixo. 

4.5.1. Visitas de rotina aos integrados 

• Granja Maria do Ceu - GUARABIRA-PB Integrada: Maria do 

Ceu, producao de 10 mil aves (misto), com Hnhagem COOB e 

mortalidade 1,25% aos 22 dias. 

• Granja Paz do Senhor - Piloezinho- PB Integrado: Gilson, 

producao de 5500 aves (misto), com Hnhagem COOB e 

mortalidade 0, 92% aos 22 dias. 

• Granja Antonio - Mulungu - PB Integrado: Antonio Coutinho, 

producao de 33080 aves (misto), com Hnhagem COOB e 

mortalidade 1,33% aos 24 dias. 

• Granja Farias - Alagoinha - PB Integrado: Fernando, producao 

de 4 mil aves (misto), com Hnhagem COOB e mortalidade 0,80% 

aos 22 dias. 

• Granja Princesa - Alagoinha- PB Integrado: Adroaldo, producao 

de 15 mil aves (misto), com Hnhagem COOB e mortalidade 

0,78% aos 22 dias. 



Granja Esperanca - Mari- PB Integrado: Luiz Augusto, producao 

de 26.480 aves (misto), com linhagem COOB-FAST e 

mortalidade 1,59% aos 21 dias. 

Granja Barro Vermelho - Caja- PB Integrado: Hermano Araujo, 

producao de 13 mil aves (misto), com linhagem COOB e 

mortalidade 2,53% aos 21 dias. 

Granja Pau Ferro dos Nunes - Gurinhem - PB Integrado: 

Gengival, producao de 7 mil aves (misto), com linhagem COOB e 

mortalidade 1,07% aos 25 dias. 

Granja Liberal - Galante- PB Integrado Nelson, producao de 

19.700 aves (misto), com linhagem COOB e mortalidade 0,27% 

aos 4 dias. 

Granja Floresta - Galante- PB Integrado: Joaquim Campos, 

producao de 12 mil aves (misto), com linhagem COOB e 

mortalidade 2,60% aos 4 dias. 

Granja Barra-Guarabira - Guarabira- PB Integrado Eliane 52.800 

aves (misto) linhagem COOB-FAST E ROSS, mortalidade 0,57% 

aos 7 dias. 

Granja Cachoeira - Guarabira- PB Integrado: Luiz Tarcisio, 

producao de 122 mil aves (misto), com linhagem COOB e 

mortalidade 0,76% aos 12 dias. 

Granja Fonte - Itapororoca- PB Integrado: Ronaldo, producao de 

34.986 aves (misto) linhagem COOB e mortalidade 0,55% aos 6 

dias. 

Granja Suissa - Guarabira- PB Integrado: Ivanildo Coutinho, 

producao de 155 mil aves (misto), com linhagem COOB e 

mortalidade 0,23% aos 15 dias. 

Granja Bonanca - Mulungu- PB Integrado: Ricardo Bandeira, 

producao de 62440 aves (misto), com linhagem ROSS e 

mortalidade 1,19% aos 22 dias. 

Granja Jaty - Itatuba- PB Integrado: Josimar Lacerda, producao 

de 12.500 aves (misto), com linhagem COOB e ROSS e 

mortalidade 1,48% aos 27 dias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Granja Trapia - Itatuba- PB Integrada: Cecilia, producao de 9.300 

aves (misto), com linhagem COOB e mortalidade 1,67% aos 27 

dias. 

Atraves destas visitas tecnicas aos aviarios, foi feito o acompanhamento com 

anotacoes no livro de registro, com questionarios aplicados aos funcionarios sobre 

mortalidade e quantidade de racao. Em seguida faz-se um check-list, conforme 

formulario em anexo que este tern a finalidade de verificar toda a estrutura e 

equipamentos do galpao para depois deste fazer a conclusao tecnica. 

A partir dai e feita a pesagem dos frangos que e selecionada atraves da idade, 

onde o tecnico tern seu proprio gabarito tecnico para avaliar se o frango esta abaixo ou 

acima do peso, logo a cada visita faz-se 5 a 8 repeticoes de pesagem com 10 aves, em 

seguida tira-se uma media e logo os dados sao comparados com o gabarito, se os 

resultados nao forem satisfatorios faz-se uma acessoria tecnica dando explicacoes, 

repassando ao funcionario da granja um correto manejo. 

4.5.2. Vacinacao dos pintos dos integrados 

A vacinacao foi realizada para controle da bronquite infecciosa, na propriedade 

Barra Guarabira, no municipio de Guarabira localizado no estado da Paraiba que e 

integrada por Eliane, onde nesta propriedade possui alojado de 53 mil pintos mistos da 

linhagem COBB-FAST e ROSS e com mortalidade 0.57% aos 7 dias. 

Em seguida foi verificado se a agua da vacina que estava proximo do aviario nos 

recipientes tinha cloro, atraves do teste do PH, onde este nos informou resultado 

negative Esta vacinacjio foi feita via oral e realizada da seguinte maneira: foram 

suspensos e lavados os bebedouros uma hora antes da vacinacao, para que os pintos 

fiquem com sede ingerindo toda a vacina. No recipiente onde houve o preparo da vacina 

foi acrescentado na agua, o leite em po da marca VACCI-BEST que e indicado para 

uma melhor eficiencia da vacina, apos foi adicionado uma pedra corante 

(CEVAMUNE) que tern a finalidade de colorir a vacina e em seguida misturado, apos a 

mistura foi adicionado a vacina para bronquite infecciosa chamada IvlASS I da Fort-

Dorge, esta feita a solucao para colocar nos bebedouros, onde estes ja se encontram 

abaixados na altura adequada para a idade dos pintos, foi esperado 1 hora para total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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injecao da vacina e apos cessar toda a vacina, os bebedouros voltam ao seu ritmo 

normal com agua de boa qualidade para os pintos alojados. 

4.5.3. Recebimento de pinto no aviario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4.5.1 Caminhao de transports dos Pintos Figura 4.5.2 Pintos ja Instalados no 

Aviario 

Os pintos vieram do incubatorio da Guaraves para a granja Floresta do 

proprietario Joaquim Campos, onde esta se encontra no distrito de Galante proximo a 

Campina Grande no estado da Paraiba, onde foram recebidos 45090 pintos mistos com 

linhagem COBB-FAST. 

A chegada dos pintos ocorreu por volta das 6:00 h da manha, onde estes foram 

transportados por caminhao adequado para o seu transporte, contendo ventilacao para 

sua locomocao. Com o fim do descarregamento total dos pintos foi feito atraves do 

tecnico responsavel uma flcha no livro de registro, com os dados do lote de chegada, 

linhagem, idade das matrizes e um check-list do local de instalacao dos pintos para seu 

controle total do lote. O aviario que recebeu os pintos estava preparado da seguinte 

maneira: o chao forrado de papel, comedouros e bebedouros com comida e agua de boa 

qualidade respectivamente, a campandula ja aquecida na temperatura adequada, o 

bagaco forrado o galpao, enfim toda a metodologia correta para uma melhor estadia dos 

pintos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.5.4. Saida de frango para o abate 

A saida de frango para o abate foi realizada na granja Esperanca na cidade de 

Mari no estado da Paraiba, o integrado Luiz Augusto possui 55 mil aves mistos com 

linhagem COBB-FAST com mortalidade 1.59% e na granja Barro vermelho no 

municipio do Caja-PB de propriedade do Sr. Hermano Araujo com 65 mil aves misto de 

linhagem COBB-FAST com mortalidade 0,59%. a saida de aves para abate sao 

acompanhadas atraves de uma equipe responsavel e foi feita por pesagem e retirada de 

aves, sendo a pesagem dos frangos feita em sacos, contendo 10 aves em cada saco, apos 

a pesagem de todo o lote, sao encaixados para um posterior transporte rumo ao abate, 

enquanto sao encaixados faz-se necessario um banho (molhamento) ate que complete 

toda a carga no caminhao, pois devido clima esta muito quente, a mortalidade pode ser 

alta devido a este manejo de transporte. 

A limpeza dos aviarios foi feita por conta do proprietario da seguinte forma: 

retira-se a cama do frango, ensacase e pesa-se. Desmontam-se todas as instalacoes de 

bebedouros, comedouros, ventiladores e demais acessorios, foi lavado tambem o 

telhado e o piso para uma melhor higienizacao desinfectando-os e em seguida o galpao 

foi pintado de cal branco e os equipamentos colocados cuidadosamente nos seus lugares 

de origem, acrescentando-se uma nova cama limpa e desinfetada para um novo lote de 

frango. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5. ANEXOS. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6. CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foi verificada a importancia no sentido de ampliacao de conhecimento atraves 

da vivencia dentro de uma empresa, vivenciando na pratica ferramentas que no meio 

academico so si viu teoria. 

Os conhecimentos obtidos elevaram a forma de compreender melhor a situacao e 

poder trata-la de forma objetiva e direta em sua causa raiz. Sendo este um dos pontos 

vitais na importancia da sobrevivencia da empresa. Reduzir custos e aumentar sua 

eficiencia diante de um mercado competitivo e a funcao principal de um profissional 

que almeja destacar-se no atual mundo globalizado. 

Foi gratificante observar os trabalhos desenvolvidos que refletiram diretamente 

nos resultados obtidos, assim como e normal perceber que determinadas acoes nao 

geram os resultados esperados. 

Os trabalhos desenvolvidos na Guaraves sedimentam os conhecimentos 

adquiridos na minha vida academica. Alem de desenvolver habilidades como lideranca, 

trabalho em grupo, levantamento de perdas, analises e resolucao de problemas, analises 

de custos e tomada de decisao. Concluindo, o estagio e a oportunidade para o estagiario 

se deparar com as necessidades do mercado, testando tecnica, etica e humanidade, sua 

capacidade de adequacao e de resolver problemas rapido e eficientemente. 
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