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A D E U S . . . 

"Voce se fez p resen te e m todos os m o m e n t o s f i rmes ou t remu los e, passo a passo , 

pude sent i r a T u a m a o na m inha , t r ansm i t i ndo -me a segu ranca necessar ia para 

en f ren ta r m e u caminho e segu i r [...] A T u a p resenca e qua lque r co isa c o m o a luz e a 

v ida , e s into que , e m m e u ges to , ex is te o T e u ges to e e m minha voz , a T u a voz . " 

V in i c ius de Mora is 

A FAMIL IA . . . 

" A m o r de Fami l ia e a co isa ma is inexp l icave l d o m u n d o , n e m urn pa i c o n s e g u e d izer 

para urn f i lho o quan ta o a m a , n e m o f i lho sabe d izer ao pa i , en tao e les 

s imp lesmen te demons t ram. . . " . 

Pasin i 

A O S C O L E G A S D E S A L A . . . 

"Obr igado a v o c e s que compar t i l ha ram os p razeres e d i f i cu ldades des ta Jornada c o m 

os qua is c o n v i v e m o s du ran te tan tas horas e c a r r e g a m o s a m a r c a de exper ienc ias 

c o m u n s que t i vemos . P a r t a m o s con f ian tes e m busca de nossos ideais, no exerc ic io 

de nossa prof issao." 

Gabr ie l Col le 

A O S A M I G O S . . . 

"A a m i z a d e e o confor to indescr i t ive l de nos sen t i rmos seguros c o m uma pessoa , 

s e m ser prec iso pesar o q u e se p e n s a , n e m med i r o q u e se diz." 

G e o r g e Eliot 

A O S M E S T R E S . . . 

"Aque les que q u a n d o deve r i am ser s imp lesmen te p ro fessores , f o r a m mes t res , nos 

t ransmi t indo seus c o n h e c i m e n t o s e exper ienc ias ; que q u a n d o d e v e r i a m ser mes t res 

f o r a m am igos e e m sua a m i z a d e nos c o m p r e e n d e r a m e nos incen t i va ram a segu i r 

nosso cam inho , e x p r e s s a m o s os nossos ma io res ag radec imen tos e o nosso 

p ro fundo respei to, que s e m p r e se rao poucos d ian te do mui to que fo i o ferec ido . " 

J o h n W . Sch la t ter 



Em verdade, em verdade vos digo: a semente de 

trigo, caida na terra, se nao morrer, ficara 

infecunda, mas se morrer produzira muitos 

frutos." 

( E v a n g e l h o de S . J o a o , c a p . XII, 24) 



R E S U M O 

O s avancos tecno log icos tern p ropo rc ionado as e m p r e s a s uma in f in idade de 

opo r tun idades de cr iacao e desenvo l v imen to de sua est ru tura admin is t ra t iva e 

t a m b e m de seu parque industr ia l e tecno log ico . Essa e x p a n s a o d o c o n h e c i m e n t o 

pode ser v ista e m pra t i camente t odos os ramos do m e r c a d o , inc lus ive c o m as 

e m p r e s a s do ramo agr ico la , po is o ag ronegoc io mund ia l e, espec i f i camen te o 

bras i le i ro , es tao cada vez ma is compet i t i vos e d inam icos , c o m o co r roborado pelo 

Min is ter io da Agr icu l tu ra (2011) ao a f i rmar q u e o ag ronegoc io bras i le i ro e u m a 

a t iv idade p rospera , segura e ren tave l . C o m urn c l ima d ivers i f i cado, chuvas regu lares , 

energ ia so lar abundan te e q u a s e 1 3 % d e toda a agua d o c e d ispon ive l no p laneta , o 

Brasi l tern 388 m i lhoes d e hec ta res de ter ras agr icu l tave is fer te is e d e alta 

p rodut iv idade, dos qua is 90 m i lhoes a inda nao f o r a m exp lo rados . E nesse v ies que a 

Con tab i l i dade pode desenvo lve r urn impor tan te pape l se ja por me io do cont ro le 

pa t r imon ia l , na reducao de cus tos ou c o m o fe r ramen ta gerenc ia l q u e auxi l ie 

p r inc ipa lmente na admin is t racao economico - f i nance i ra de u m e m p r e e n d i m e n t o rural . 

A s s i m , e de cruc ia l impor tanc ia pa ra qua lquer e m p r e s a o en tend imen to ou ate a 

p rev isao d a s var iave is con tabe is c o m base nas va r iacoes e c o n o m i c a s que 

in te r fe rem nos resu l tados au fe r idos . Nesse in te r im, es te es tudo teve c o m o objet ivo 

ana l isar se ex is te cor re lacao ent re as recei tas l iqu idas d e t res e m p r e s a s do ramo 

agr ico la cadas t radas na B o v e s p a e do is ind icadores que m e d e m as osc i lacoes na 

p roducao de bens no ramo de ag ronegoc ios en t re os a n o s de 2001 a 2 0 1 0 , por me io 

da a d o c a o de fe r ramen tas es ta t is t i cas ( reg ressao e co r re lacao) , c o m a f o rmu lacao 

d e h ipo teses q u e t i ve ram c o m o p rem issas a ex is tenc ia d e assoc iacao ent re as 

var iave is . A l e m da ver i f i cacao da par t ic ipagao do PIB d o ag ronegoc io no PIB do 

Bras i l , l evando-se e m cons ide racao a for te d e p e n d e n c i a que nossa e c o n o m i a tern 

d o s bens e i n s u m o s p roduz idos no c a m p o . Quan to a me todo log ia c lass i f icou-se 

c o m o quant i ta t iva na m e d i d a e m q u e da u m t ra tamento estat is t ico aos d a d o s ; 

descr i t iva por ana l isar s e m inferir na essenc ia da amos t ra ana l i sada ; b ib l iograf ica e 

d o c u m e n t a l pe las carac te r is t i cas e qua l i dades dos recursos ut i l izados. A tabu lacao e 

o t ra tamento d o s d a d o s f o r a m rea l i zados c o m o auxi l io dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Microsoft Excel 2007® e 

os resu l tados in terpre tados c h e g a n d o a segu in te conc lusao de q u e dent re as t res 

e m p r e s a s ana l i sadas , a Ras ip e S L C t i ve ram s u a s recei tas fo r temen te in f luenc iadas 

pe las var iave is e x o g e n a s , PIB d o A g r o n e g o c i o e Levan tamen to S is temat i co da 

P roducao Agr i co la (LSPA) , respec t i vamen te e a e m p r e s a Rena r por sua vez 

ap resen tou s igni f icat iva co r re lacao , en t re tan to essa cor re lacao nao pode ser 

assoc iada in te i ramente c o m a va r i acao ocor r ida no PIB do A g r o n e g o c i o , s e n d o 

nesse caso , in te ressante a ad icao de novas var iave is exp l ica t ivas que es te jam 

re lac ionadas c o m sua a t iv idade pr inc ipa l . Conc lu iu -se , a inda , que o conhec imen to 

das va r iacoes do me rcado e impor tan te para qua lquer e m p r e s a , m a s e m espec ia l 

para as do ramo de ag ronegoc ios , po is e s s a s reg is t ram ma io res impac tos na 

lucrat iv idade, p r inc ipa lmente q u a n d o re lac ionadas a osc i lacoes na p roducao do 

c a m p o . 

P a l a v r a s - C h a v e : Con tab i l i dade Rura l , A g r o n e g o c i o , Coef ic ien te d e Cor re lacao , 

R e g r e s s a o L inear S imp les . 



A B S T R A C T 

Techno log ica l a d v a n c e s have p rov ided for c o m p a n i e s a mul t i tude of oppor tun i t ies of 

c reat ion and d e v e l o p m e n t of his admin is t ra t ive s t ructure and a lso his industr ia l and 

techno log ica l park , expans ion o f th is know ledge can be seen in pract ical ly all 

b ranches of the market , inc lud ing c o m p a n i e s in the agr icu l tura l indust ry b e c a u s e the 

g loba l agr ibus iness and speci f ica l ly Brazi l a re increas ing ly compet i t i ve a n d dynamic , 

as co r robora ted by the Agr icu l tu re Min is t ry (2011) by stat ing that Brazi l ian 

agr ibus iness act iv i ty is a p rospe rous , sa fe a n d prof i tab le. W i th a d iverse c l imate , 

regular ra in , a b u n d a n t so lar ene rgy and a lmos t 1 3 % of al l ava i lab le f reshwate r on the 

p lanet , Brazi l has 388 mi l l ion hec ta res of fert i le arab le land and high product iv i ty , of 

wh i ch 90 mi l l ion have not yet been exp lo red . It is th is contex t that can deve lop 

Accoun t i ng an impor tan t role by cont ro l l ing asse ts , reduce costs or as a m a n a g e m e n t 

too l that he lps main ly in e c o n o m i c and f inanc ia l m a n a g e m e n t of a rural en terpr ise . So 

it is cruc ia l for any c o m p a n y to unders tand or even to pred ic t the var iab les tha t 

inter fere in the mac ro env i r onmen t i ncome e a r n e d . Meanwh i l e , th is s tudy a i m e d to 

ana lyze the ex is tence of a poss ib le re la t ionsh ip b e t w e e n the net p roceeds f r o m th ree 

c o m p a n i e s reg is tered in the Bovespa 's webs i te (Stock E x c h a n g e in Sao Paulo-Braz i l ) 

and two ind icators that m e a s u r e the f luc tuat ions in the p roduc t ion o f g o o d s in the 

agr ibus iness sec to r be tween the yea rs 2001 to 2 0 1 0 , th rough the adopt ion of 

stat is t ical too ls ( regress ion and cor re la t ion) w i th the fo rmu la t ion of hypo theses that 

have p resupposed the ex is tence of cor re la t ion . In add i t ion to ver i f icat ion of the G D P 

sha re o f agr ibus iness in Brazi l 's G D P , tak ing into accoun t the s t rong d e p e n d e n c e of 

our e c o n o m y has p roduced the g o o d s and supp l ies in the f ie ld . Regard ing the 

me thodo logy it w a s c lass i f ied as quant i ta t ive , b e c a u s e it g ives a stat is t ica l t rea tmen t 

for da ta , in ferred by ana lyz ing descr ip t i ve w i thou t the e s s e n c e of the samp le 

ana l yzed , b ib l iographic a n d d o c u m e n t the character is t ics and qual i t ies of resources 

u s e d . T h e tabu la t ion and data p rocess ing w e r e pe r fo rmed wi th the he lp of Microsof t 

Exce l® 2 0 0 7 and the resul ts in terpreted com ing to th is conc lus ion that a m o n g the 

th ree c o m p a n i e s ana lyzed Ras ip a n d S L C had great in f luence in thei r r evenues by 

e x o g e n o u s var iab les G D P Agr ibus iness and the Sys temat i c Su rvey Agr icu l tu ra l 

Produc t ion ( S S A P ) , respect ive ly , and the c o m p a n y Renar had a s igni f icant 

cor re la t ion , but th is corre la t ion canno t be ent i re ly assoc ia ted wi th the var ia t ion in the 

Agr ibus iness G D P , in wh ich case , it wi l l be in terest ing add i t ion of new exp lana to ry 

var iab les tha t are re lated to thei r ma in act iv i ty. It w a s conc luded a lso tha t the 

k n o w l e d g e of marke t f luc tuat ions is impor tan t for any c o m p a n y but espec ia l l y for the 

agr ibus iness sector , b e c a u s e these recorded g rea tes t impac t on prof i tabi l i ty, 

par t icu lar ly w h e n re lated to f luc tua t ions in the product ion of the f ie ld . 

K e y w o r d s : Rura l Accoun t i ng , Ag r i bus iness , Cor re la t ion Coef f ic ient , S imp le L inear 

Regress ion . 
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16 

1 A S P E C T O S I N T R O D U T O R I O S 

Desde os primordios, a humanidade vem se relacionando com o meio ambiente, 

transformando-o e criando novos mecanismos de cultivo e exploracao do solo. Essa 

interacao e mais visivel na medida em que a globalizacao aproxima as sociedades e 

ocorrem consequentemente os avancos tecnologicos tao amplamente difundidos entre os 

paises. 

Para Perico e Ribero (2005) desde o inicio da organizacao das sociedades primitivas, a 

agricultura aparece como o elemento que permitiu as populacoes passarem da condicao 

nomade a de sedentaria, para eles a agricultura nao era somente responsavel pela provisao 

dos alimentos necessarios para a sobrevivencia, mas algo que possibilitou condicoes de 

moradia e localizacao. Foi a partir desse estagio que floresceu verdadeiramente os 

modernos meios de cultivo e exploragao do solo, com a criagao de tecnicas mais potentes e 

precisas, invencao de maquinas e suprimentos agricolas (semeadoras, tratores e 

colheitadeiras), proporcionando, consequentemente, maior acumulacao de bens de capital e 

permitindo aos produtores maiores condicoes de financiar a compra de equipamentos mais 

modernos que garantiam maiores lucros em razao de maiores colheitas e da diminuicao dos 

custos de operacao. 

Nos dias atuais, a mecanizacao no campo trouxe inumeros beneficios aos produtores, pois 

a agricultura e uma das maiores geradoras de emprego e renda. Inumeras empresas do 

setor agricola tern grandes volumes de vendas e suas acoes sao negociadas em Bolsas de 

Valores pelo mundo inteiro, como a Bolsa de Valores de Sao Paulo (BOVESPA). Para essas 

empresas, sejam grandes ou pequenas, formais ou informais, o conhecimento de como 

suas Finaneas se comportam quando expostas as acoes do mercado em que atuam pode 

auxiliar a tomar decisoes estrategias que viabilizem condicoes maiores de competitividade e 

lucros mais rapidos. 

Quando se fala em Finaneas Empresariais, recorre-se necessariamente as informacoes 

geradas pela Contabilidade, que pode em muito contribuir principalmente como fonte de 

informacao para as empresas do segmento agricola e pecuario, no que tange a produgao, a 

comercializagao, ao controle de custos e gastos operacionais, ao planejamento tributario 

aplicado ao setor de agronegocio, alem da adocao de praticas de gestao compativeis com 

esse ramo de atividade. 
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Para ludicibus (2009) a Contabilidade e o grande instrumento que auxilia a administracao a 

tomar decisoes, coletando todos os dados economicos, mensurando-os monetariamente, 

registrando-os e sumarizando-os em forma de relatorios que contribuam para a tomada de 

decisao no ambito empresarial. 

Dessa forma, um bom sistema contabil pode ser um fortissimo aliado do empresario seja em 

que ramo contabil for: Contabilidade Financeira, Contabilidade de Custos, Contabilidade 

Gerencial, fornecendo relatorios que podem ser estudados e tambem que podem revelar 

como esta a saude financeira da empresa, ajudando a gerar informagao util para a tomada 

de decisao, especialmente as empresas que compoem o chamadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agribusiness1. 

Focado na necessidade de conhecimento e previsao de lucros em grandes empresas e na 

geracao de informagao para a Administragao de um empreendimento agricola que esse 

trabalho sera desenvolvido, conceituando o agronegocio e sua interagao com a 

Contabilidade, comentando alguns aspectos ambientais que interferem na lucratividade de 

uma empresa, principalmente uma agroindustria rural. Alem da elassificagao de um 

empreendimento rural, de suas peculiares e imposigoes legais impostas pela Legislagao do 

Imposto de Renda (IR), e de demais dispositivos legais que regulam a pratica contabil na 

atividade agricola, como o Codigo Civil e Comercial. Abordar-se-a o funcionamento do fluxo 

contabil gerado por uma empresa rural e qual o tratamento contabil mais condizente com a 

realidade de uma agroindustria ou qualquer empresa que trabalha com periodos de safra e 

entressafra. 

Quanto aos elementos que formam a base da macroeconomia, o trabalho abordara a 

oscilagao ocorrida num periodo de 10 anos (2001 a 2010), onde as forgas mercadologicas 

serao investigadas e correlacionadas atraves de mecanismos estatisticos, objetivando 

encontrar a possivel correlagao ou o grau de relagao dessas varaveis ditas exogenas 

(imprevisiveis ao controle interno) no desempenho de tres empresas tipicamente agricolas. 

Podendo, dessa forma, obter resultados sobre seus impactos nos sistemas de controle 

interno, e de certo modo tambem na economia regional ou ate brasileira. 

1.1 Delimitacao do tema e problematica 

As peculiaridades que envolvem o surgimento da agricultura/pecuaria modernas confundem-

se em muitos aspectos com o proprio nascimento da contabilidade; Niyama e Silva (2009), 

1 Termo em ingles designado para Agronegocio 
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afirmam que os primeiros indicios de controle patrimonial remontam de 2.000 a.C. e que os 

registros matematicos que hoje formam a base contabil t iveram origem na necessidade 

humana de conhecimento do mundo que o envolvia, afirmam tambem que esses vestigios 

foram encontrados em grandes civilizacoes antigas como a egipcia e a mesopotamica, 

precisamente nos leitos dos rios, onde era praticada a agricultura. 

O entendimento da estrutura do agronegocio moderno requer ao mesmo tempo o retorno as 

primeiras praticas agricolas, pois so assim entende-se o quao importante representa a 

producao agricola para o desenvolvimento social do Brasil; em 2011 o MDIC (Ministerio do 

Desenvolvimento, Industria e Comereio Exterior) divulgou que o agronegocio participou em 

2010 com 37,7% das exportagoes na Balanca Comercial Brasileira e com 13,2% das 

importagoes. Sendo assim, falar da importancia da produgao agricola para o 

desenvolvimento do Brasil e falar tambem da Contabilidade, pois os numeros revelam a 

grande influencia do campo na economia de nosso pais, que nesse contexto se inserem as 

empresas do ramo de agronegocio, com suas complexas cadeias logisticas, que empregam 

inumeras pessoas direta ou indiretamente. 

Parre e Gilhoto (2001) afirmam que no final da decada de 1960, tomou vulto no pais uma 

nova estrategia de modernizagao, cujos reflexos no setor agricola traduziram-se na 

consolidagao do modelo de complexos agroindustriais ou de agronegocio, na reformulagao 

da politica agricola e na criagao de incentivos a verificagao da produgao. 

A cadeia produtiva que envolve as empresas agroindustriais e do setor agricola, como 

comentado pelos autores, necessitam de uma boa logistica, para que os produtos e insumos 

cheguem ao seu dest ine Contudo, para que isso ocorra, as empresas necessitam de 

empenho e conhecimento a respeito de suas fraquezas e potencialidades, mas 

principalmente do ambiente onde estao inseridas, tentando converter em beneficios os 

problemas identificados interna ou externamente. 

Conhecer bem os mecanismos internos que afetam a empresa e um bom trunfo para 

defender-se contra a concorrencia, no entanto tentar prever com precisao o ambiente 

extemo que tanto influencia o negocio e quase impossivel. Sendo assim, a analise de 

variaveis externas ou exogenas auxilia a tomar decisoes mais corretas e seguras. 

A respeito da interagao empresa/meio afirma Neves (2005, p.95): 

Pode-se dizer que o lucro das empresas esta intimamente ligado as 
variaveis ambientais, entre as quais o ambiente politico e legal (juros, 
protecionismo, restrigoes e regulamentacoes), o ambiente economico 
(renda, consumo, inflacao), o ambiente natural (escassez de insumos, 
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chuvas, seca, temperaturas), o ambiente tecnologico (inovacoes, novas 
tecnologias, transferencia de dados) e, finalmente, o ambiente sociocultural 
(envelhecimento da populacao, encasulamento, pressao do tempo, entre 
outros). 

Corroborando com o assunto Froyen (2002) afirma que os ultimos trinta anos foram 

desafiadores para os economistas na tentativa de prever as variaveis-chave da 

macroeconomia (produto, desemprego, taxas de juros), pois as mesmas mostraram-se 

dificeis de prever e explicar. 

Para Valmorbita e Schvirck (2009) o contexto em que a empresa esta inserida e volatil, uma 

vez que, constantemente, acontecem fatos novos que modificam o cenario economico, 

podendo interferir nas suas atividades. Dessa forma, faz-se necessario conhecer esse 

ambiente, viabilizando a criacao de estrategias de a g i o e a preparagao para possfveis 

transformagoes. 

Face ao exposto, o presente estudo busca responder ao seguinte problema de pesquisa: 

"Exis te correlagao entre os indicadores economicos do agronegocio e a receita 

liquida das empresas do segmento de Agricultura registradas na B O V E S P A ? " . 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

Analisar se existe correlagao entre os indicadores economicos do agronegocio e a receita 

liquida das empresas do segmento de Agricultura registradas na BOVESPA. 

1.2.2 Objetivos especificos 

« Investigar o valor da receita liquida (anual), das empresas que compoem o segmento 

de agricultura, registradas na Bovespa; 

• Listar os principals indicadores economicos que medem a oscilagao do segmento de 

agronegocio; 

• Examinar a participagao do PIB do Agronegocio no PIB do Brasil; 
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• Correlacionar as variaveis de receita liquida e os indicadores economicos do 

agronegocio, por meio da adocao do coeficiente dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pearson e dos principios da 

regressao linear. 

1.3 Justif icativa 

Os mercados mundiais vivenciam uma grande mudanca ocasionada principalmente pelo 

crescimento populacional e o surgimento de novas economias globais, tais como nos paises 

do BRIC (Brasil, Russia, India e China). Tal mudanca na estrutura economica mundial e 

comentada pelo Ministro da Fazenda, Guido Mantega (2011) que afirma que os paises que 

compoem o BRIC (Brasil, Russia, India e China) serao os lideres de crescimento da 

economia mundial nos proximos anos e que ha uma expectativa de crescimento para o 

Brasil de mais de 4 % para 2012. Mantega destacou ainda que o bom desempenho do Brasil 

em anos anteriores deve-se a medidas economicas anticiclicas adotadas durante a crise 

mundial. 

Essas economias mundiais tern ganhado cada vez mais posigao e forga de decisao na 

economia global, participando de rodadas e encontros que resultam muitas vezes em 

acordos bilaterais de fortalecimento de suas economias. Como integrante do BRIC, o Brasil 

tambem esta cada vez mais importante no cenario mundial, movido principalmente pela 

forga do agronegocio interno que, alias, tern como premissa basica, a producao de 

alimentos. 

A maior porgao dessa produgao de alimentos e direcionada a abastecer principalmente os 

mercados urbanos e sobre o exposto a Organizagao das Nagoes Unidas para Alimentagao e 

Agricultura (FAO - 2010) alerta para a necessidade de ampliar a produgao mundial de 

alimentos em 7 0 % ate 2050, isso em face do grande crescimento da populagao mundial. 

Alem disso, estima-se que para que haja alimento suficiente, sera necessario aumentar os 

investimentos na agricultura primaria em 60%. "A produgao anual de cereais tera de crescer 

em quase um bilhao de toneladas, de 2,1 bilhoes de toneladas atuais; e a oferta de carne 

tera de ser elevada em 200 milhoes de toneladas para 470 milhoes de toneladas em 2050". 

Cabe destacar ainda que o agronegocio brasileiro vem ganhando espago como 

empreendimento rural, uma vez que movimenta bilhoes e segundo Neves et al (2005, p. 3): 

O Brasil e o maior exportador no mundo de cana-de-acucar, citrus (com 
enfase no suco) e tambem cafe. Em 2003, apareceram dois novos Ifderes: 
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carne bovina, em que nos crescemos, simplesmente, 50% em relacao a 
2002, e carne de frango, com crescimento de 28%. lsso contribuiu, mais 
uma vez, para a interiorizacao do desenvolvimento do nosso pais. 

O Brasil possui um dos maiores potenciais agricolas e pecuarios do mundo e, nos ultimos 

anos, vem se consolidando com expressivas exportagoes agricolas para o mercado 

internacional, tendendo a liderar esse segmento de mercado. Segundo dados do 

CEPEA/USP (2010), o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegocio brasileiro apresentou um 

crescimento de 5,16% e o volume de exportagoes cresceu 7,23%. O destino dessas 

exportagoes do agronegocio brasileiro tern sido principalmente a Uniao Europeia, Estados 

Unidos e China. 

Dados do Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA), apontam que o 

agronegocio no Brasil inclui toda a cadeia produtiva, desde o campo ate o consumidor, e 

que e um dos motores da economia brasileira, responsavel por 25% do PIB nacional e um 

tergo dos empregos. Em 2009, a produgao agropecuaria representou 4 2 % das exportagoes, 

com US$ 64,7 bilhoes dos US$ 152,2 bilhoes exportados pelo Brasil. Entre Janeiro e 

novembro de 2010, as vendas a paises renderam US$ 70,3 bilhoes na balanga comercial. 

"Nossa expectativa e que o superavit supere os US$ 60 bilhoes", destaca Rossi ( 2010 ) 2 . 

Nesse contexto, a produgao no campo tende a ser cada vez mais complexa para atender a 

uma demanda crescente de pessoas e animais por alimentos, e isso implica que as 

empresas agricolas tern de se modernizarem para obterem bons negocios, o que implica em 

conhecer o ambiente no qual a empresa se encontra, visando produzir mais e com maior 

eficiencia. Assim, tratar sobre o bom desempenho das empresas no campo nao e apenas 

uma questao isolada, uma vez que os dados revelam que o bom desempenho na produgao 

agricola das empresas impulsiona a economia de um pais, em especial no Brasil, que 

possui boas terras e capital para investimento. E esse desempenho das empresas rurais 

vem se tornado cada vez mais um tema de relevante estudo nas areas de Administragao, 

Economia, Contabilidade e tambem Sociologia Rural. 

Crepaldi (2009, p. 37) versa sobre o uso das tecnicas contabeis no controle e gestao na 

atividade rural: 

A contabilidade pode desempenhar um importante papel como ferramenta 
gerencial, por meio de informacoes que permitam o planejamento, o 
controle e a tomada de decisao, transformando as propriedades rurais em 
empresas com capacidade para acompanhar a evolugao do setor, 

2 Wagner Rossi - Ex-ministro do MAPA (2011). 



22 

principalmente no que tange aos objetivos e atribuicoes da administracao 
financeira, controle de custos, divers if icacao de culturas e comparagao de 
resultados. 

A Administracao Financeira em uma empresa rural pode contribuir desde um simples 

controle de caixa (entradas e safdas de numerarios), ate pagamento de fornecedores e 

recebimento de clientes; quanta a Gestao de Custos e Contabilidade Gerencial, podem 

mostrar-se uma ferramenta imprescindivel no controle e apuragao dos insumos utilizados 

nas lavouras/produgao ou simplesmente na tomada de decisao. Enfim, existe uma relacao 

evidente de dependencia entre uma empresa rural e a ciencia contabil e esse tema justifica-

se pela produgao de mais estudos e pesquisas visando aprimorar a inter-relagao das 

ciencias. 

SantoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2008, p. 14) disserta sobre a importancia da gestao contabil para uma empresa 

rural: 

[...] o sucesso da empresa rural, hoje, depende basicamente de seu grau de 
gerenciamento, com habilidade tecnica e administrativa para o 
aproveitamento racional dos recursos a sua disposicao, tais como: terras, 
maquinas, implementos, recursos humanos, infraestrutura da fazenda, 
animais produtores e informacoes para tomada de decisoes a respeito dos 
fatores internos de producao e os externos, como mercado, perfil climatico 
da regiao, transports, preco etc. para garantir o lucro e a continuidade da 
empresa. 

As empresas-foco, objeto de estudo possuem grande volume de produgao e vendas, alem 

disso, muitas vezes sao influenciadas por inumeras variaveis alheias ao controle interno, tais 

como clima e mudangas mercadologicas. O conhecimento e compreensao dessas 

complexas relagoes tern se tornado um tema cada vez mais relevante para o fortalecimento 

do conhecimento cientifico em Contabil idade, pois tao importante quanta a analise interna 

(endogenas) e analise externa (exogenas) de um negocio. 

Sobre a forga dos fatores externos que podem interferir no rendimento de um negocio expoe 

Chiavenato (2010, p. 80): 

O ambiente funciona como um campo dinamico de forcas que interagem 
entre si provocando mudangas e influencias diretas e indiretas sobre as 
organizagoes. Essas procuram aproveitar as influencias positivas, 
embarcando nas oportunidades que surgem, e procuram amortecer e 
absorver as influencias negativas ou simplesmente adaptar-se a elas. [...] 
Assim, o ambiente e uma fonte de recursos e oportunidades de onde a 
organizagao extrai os insumos necessarios ao seu funcionamento e 
subsistencia. Mas e tambem uma fonte de restrigoes, limitagoes, coagoes, 
problemas, ameacas e contingencias para a sua sobrevivencia. 
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Conhecer, e muitas vezes prever, a acao de tais fatores e de vital importancia para qualquer 

empresa, mas principalmente para empresas do ramo agricola e pecuario, uma vez que elas 

especif icamente podem sofrer um forte impacto em sua atividade operacional quando ha 

uma mudanga repentina do clima, ocasionando consequentemente provaveis perdas 

geradas pela agao intensa de fatores como (secas ou invernos prolongados) e tambem 

sazonalidade de algumas culturas (cereais e frutas de epoca). 

1.4 Procedimentos metodologicos 

Segundo Prestes (2008, p. 24): "[...] a palavra pesquisa designa o conjunto de atividades 

que tern como finalidade descobrir novos conhecimentos, seja em que area ou em que nivel 

for". Desta forma, os procedimentos metodologicos buscam responder aos questionamentos 

apontados na pesquisa e, consequentemente, atingir os objetivos propostos, identificando o 

espago temporal em que se encontra o estudo. 

1.4.1 Classificagao da pesquisa 

Quanta a natureza, esta pesquisa e classificada como quantitativa, uma vez que quantifica e 

tabula os dados para posterior analise, e que conforme trata Beuren (2008), a pesquisa 

quantitativa caracteriza-se pelo emprego de instrumentos estatisticos, tanto na coleta quanta 

no tratamento dos dados, nao se aprofundando na busca do conhecimento da realidade. 

Sendo assim, a presente pesquisa buscara analisar a possivel existencia de correlagao 

entre os indicadores economicos do agronegocio e a receita liquida das empresas do 

segmento agricola, registradas na BOVESPA. 

Quanta aos meios, a pesquisa identifica-se como bibliografica e documental, pois segundo 

Prestes (2008, p. 26): "A pesquisa bibliografica e aquela que se efetiva tentando-se resolver 

um problema ou adquirir conhecimento a partir do emprego predominante de informagoes 

provenientes de material grafico, sonoro ou informatizado". 

Destarte o estudo fez uso de livros, periodicos, dissertagoes, artigos publicados em eventos, 

alem de monografias, como forma de aprofundar a base teorica da pesquisa. 

A pesquisa documental ou de fontes primarias, comenta Gil (2008, p. 51) "vale-se de 

materiais que nao receberam ainda um tratamento analftico, ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com objetivos da pesquisa". Buscou-se com isso, informagoes junto 

aos demonstratives financeiros e relatorios suplementares extraidos doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sites das 
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empresas, e da BOVESPA, alem dos indicadores economicos disponiveis nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site do IBGE e 

do CEPEA/USP. 

Quanto aos fins, a pesquisa classifica-se como descritiva, na medida em que descreve as 

oscilacoes ocorridas entre os anos de 2001 e 2010, no que diz respeito a receita liquida das 

empresas foco do presente estudo e os indicadores da conjuntura economica do 

agronegocio. 

Para Prestes (2008, p. 26) "Na pesquisa descritiva, se observam, registram, analisam, 

classificam e interpretam os fatos, sem que o pesquisador Ihes faga qualquer interferencia. 

Assim, o pesquisador estuda os fenomenos do mundo fisico e humano, mas nao os 

manipula". Dessa forma, o presente estudo caracterizou-se pela descrigao da correlacao 

entre as variaveis estudadas, e aplicacao da regressao, mas sem manipula-las ou interferir 

em sua essencia. 

1.4.2 Procedimentos e instrumento de coleta de dados 

Quanto a coleta dos dados sobre as variagoes na receita liquida, procedeu-se a consulta de 

sites das empresas e aos Demonstratives Contabeis Padronizados (DCP) disponiveis no 

site da BOVESPA: 

• Demonstragao do Resultado do Exercicio (DRE); 

• Notas Explicativas (NE); 

• Relatorio da Administragao (RA). 

Por serem originadas das atividades operacionais principal's das empresas, as receitas 

liquidas foram obtidas das respectivas DRE's, pois as mesmas possuiam um padrao regular 

de variagao, permitindo assim maior poder preditivo em termos estatisticos; alem de 

apresentarem menores interferencias oriundas das agruras impostas pela legislagao fiscal. 

Estao, pois, disponiveis no site da BMF&Bovespa, no icone consulta empresas listadas, e 

no campo Relatorios Financeiras, Demonstragoes Financeiras Padronizadas-DFP. 

Algumas informagoes de cunho interno que nao estavam disponiveis nos demonstrativos, 

tais como queda repentina de colheita/produgao (condigSes climaticas) ou mudangas de 

criterios contabeis, foram buscadas nos informativos: RA (Relatorios da Administragao), 

Notas Explicativas (NE) e Pareceres de Auditoria, que apresentam algumas informagoes 

subjetivas nao disponiveis nos Relatorios Oficiais das respectivas empresas. 
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No que diz respeito aos indicadores economicos do agronegocio extraiu-se as informagoes 

por meio da consulta aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e do 

Centra de Estudos Avangados em Economia Aplicada (CEPEA), vinculado a Universidade 

de Sao Paulo (USP) , uma vez que: 

• O IBGE disponibiliza o indicador: Levantamento Sistematico da Produgao Agricola 

(LSPA); 

* O Produto Interno Bruto (PIB) do Agronegocio esta disponivel na Cepea/Esalq/USP. 

Quanto a metodologia de calculo dos indicadores acima, a presente pesquisa nao interferiu 

em momento algum, no conteudo ou nas tecnicas de tratamento de dados feitos pelos 

respectivos orgaos, apenas extraiu-se tal como estao dispostos nos respectivos relatorios e 

planilhas e sintetizou-se na informagao abaixo: 

PIB-AGRO e de seus componentes, o procedimento em uso ate entao envolvia a 

obtengao de media de pregos para os 12 meses que terminam no mes corrente, a qual era 

comparada a media dos mesmos 12 meses anteriores. A partir de agora, continua-se a 

comparar medias, mas estas medias referem-se apenas aos meses decorridos no corrente 

ano e aos respectivos meses do ano anterior (ex.: em margo, considera-se a media de 

pregos de Janeiro a margo do corrente ano com a media dos mesmos meses do ano 

passado). Com esses ajustes, o CEPEA pretende captar de forma mais agil as mudangas 

que ocorrem nos mercados agropecuarios e do agronegocio em geral. O PIB calculado pelo 

CEPEA envolve tanto a evolugao do volume produzido como dos pregos de cada agregado. 

Os volumes dos segmentos agropecuarios sao medidos pelas previsoes de safra realizadas 

pelo IBGE e pela CONAB para os meses de Janeiro a Novembro e pela produgao realmente 

observada em dezembro. Para os segmentos industrials, os volumes se referem as 

produgoes acumuladas nos ultimos 12 meses, divulgados pelo IBGE, ou seja, as variagoes 

em volume sao medidas pelas melhores estimativas disponiveis a cada mes referente ao 

corrente ano. 

-> O LSPA e calculado pela Coordenagao de Agropecuaria (COAGRO) do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatistica ( IBGE) que disponibiliza as estimativas das safras 

agricolas para cada ano, com um resumo no mes de dezembro. As informag5es sao obtidas 

pelo Levantamento Sistematico da Produgao Agricola, pesquisa mensal de previsao e 

acompanhamento das safras dos principais produtos agricolas, por intermedio das 

Comissoes Municipals e/ou Regionais. Sao consolidadas, em nivel estadual, pelos Grupos 

de Coordenagao de Estatisticas Agropecuarias e posteriormente, avaliadas, em nivel 
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nacional, pela Comissao Especial de Planejamento, Controle e Avaliagao das Estatisticas 

Agropecuarias ( C E P A G R O ) constituida por representantes do I B G E e do Ministerio da 

Agricultura Pecuaria e Abastecimento (MAPA). O IBGE tambem apresenta os "Comentarios 

sobre o Desempenho das Lavouras", onde sao retratados os principais aspectos 

conjunturais para os mais importantes produtos do pais. Em seguida, sao apresentadas as 

tabelas com estimativas em nivel nacional, e para cada um dos produtos, tabelas em nivel 

de unidade da federacao. 

1.4.3 Universo da pesquisa 

Gil (2008) define universo ou populacao como sendo um conjunto definido de elementos que 

possuem determinadas caracteristicas e amostra como um subconjunto do universo ou 

populacao. 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site da Bovespa disponibiliza os demonstratives financeiras de varias empresas de capital 

aberto. As empresas utilizadas neste estudo sao apenas tres que estao classificados no 

setor de atuagao de consumo nao clinico, no subsetor de agropecuaria e no segmento de 

agricultura, e, portanto elas tern caracteristicas semelhantes o que possibility a adocao de 

criterios estatisticos mais precisos e tambem a comparacao com outros segmentos 

agricolas similares. 

O objeto da referida investigacao pode ser observado no Quadro 0 1 : 

Quadro 01 - Empresas listadas na BOVESPA do Segmento de Agricultura 

RAZAO SOCIAL NOME DE PREGAO 

Rasip Agro Pastoril S.A. Rasip Agro 

Renar Macas S.A. Renar 

SLC Agricola S.A. SLC Agricola 

Fonte: Informagoes extraidas do site da BOVESPA.3 

Essa amostra se situa no grupo de empresas do ramo agricola, cuja principal atividade e a 

produgao e comercializagao de generos de origem vegetal (graos, frutos, mudas) e cuja 

classificagao setorial no pregao e de consumo nao clinico, ou seja, destinado a alimentagao. 

Uma observagao a ser feita e que a empresa Vanguarda Agro nao foi inclusa na pesquisa, 

pois suas informagoes financeiras foram divulgadas nesse segmento apos a coleta e 

interpretagao dos dados sendo inviavel a mudanga repentina na estrutura da pesquisa. 

3 http://www.bovespa.com.br/Principal.asp 

http://www.bovespa.com.br/Principal.asp


27 

Informagoes colhidas doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sites das empresas participantes da pesquisa destacam para as 

empresas pesquisadas a produgao de frutas, mudas frutiferas e produtos lacteos, alem de 

graos (soja, milho, cafe) para comercializagao: 

• A Ras ip Agro Pastoril S.A.: e uma das maiores detentoras de produgao de mudas 

de madeiras e videiras do Brasil, alem de produzir queijos e seus subprodutos 

(manteiga, creme de leite); 

• A Renar Magas S.A.: tambem se caracteriza pelo cultivo e pela produgao de magas 

para a industria alimentfcia, sendo seus principals produtos a maga desidratada e a 

polpa congelada, alem do cultivo de mudas; 

• S L C Agricola S.A.: esta voltada para a produgao de commodities com destaque 

para algodao, soja, milho e cafe. Foi a primeira empresa desse ramo a negociar suas 

agoes na Bolsa; 

1.4.4 Apresentagao, tratamento e interpretagao dos dados 

Os dados sobre as receitas liquidas das empresas foram coletados nos respectivos 

Demonstrativos Contabeis disponiveis na Bovespa, logo apos foram tabulados e 

organizados com auxilio do Microsoft Office Excel® (versao 2007). 

Por sua vez, apos a coleta de dados, foram realizados calculos para inferir e analisar os 

resultados obtidos, com a posterior emissao de tabelas e graficos para melhor compreensao 

das informagoes. 

Alem dos dados numericos, foi examinado o conteudo das NE e RA nos respectivos sites, 

visando encontrar indicios que explicassem a variagao de outros componentes nao 

evidenciados nos demonstrativos (DRE e DFC), tais como: criterios contabeis para 

mensuragao, politicas internas de gestao que exergam forte influencia sobre o lucro e as 

caracteristicas proprias do mercado agricola. 

Os indicadores, tambem foram tabulados e organizados com o auxilio do Microsoft Office 

Excel® (versao 2007), e logo apos as respectivas tabulagoes, os dados foram trabalhados 

de modo a serem organizados como variaveis e correlacionados utilizando-se as 

ferramentas estatisticas de Coeficiente de Correlagao de Pearson e da Regressao Linear 

Simples, visando inferir a existencia e o grau de relagao entre as variaveis. 
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Nas empresas, ha muitas vezes a necessidade de descrever e prever o comportamento de 

certas variaveis importantes para a tomada de decisoes, tais como: custos, despesas, 

resultados. As tecnicas utilizadas em muitos estudos sao a regressao e a correlacao; ambas 

compreendem a analise de dados amostrais para obter informagoes sobre se duas ou mais 

variaveis sao relacionadas e qual a natureza desse relacionamento. (CORRAR et al., 2009, 

p. 132). 

Ainda sobre o tema Corrar et al (2009), conceitua a regressao linear como uma tecnica de 

analise multivariada de dados que permite analisar a relagao existente entre uma unica 

variavel dependente e uma outra variavel independente ou preditora, nos permite fazer 

projegoes a partir da relagao descoberta entre ambas. Apresenta a seguir o modelo 

estatistico de calculo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Y = p 0 + PiXi (1) 

Em que: 

Y e a variavel dependente; X i e a variavel independente; Po, Pi sao denominados parametros 

da regressao. O termo p 0 e denominado intercepto, ou coeficiente linear, e representa o 

valor da intersegao da reta de regressao com o eixo dos Y. Em outros termos, p 0 representa 

o valor de Y quando X e igual a zero. O termo, p x e chamado coeficiente angular. 

Assim, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Excel efetuou os calculos de regressao e emitiu os parametros (p 0 , Pi), com o 

conhecimento desses parametros e das variaveis independentes adicionadas ao modelo foi 

possivel estruturar um modelo equacional que permitia a previsao das receitas das 

respectivas empresas, quando de posse do conhecimento dos valores dos indicadores P I B -

Agro e LSPA. 

O coeficiente de correlagao de Pearson que normalmente e representado pela letra r e uma 

medida do grau de relagao numerica linear entre duas variaveis continuas. Este coeficiente 

possui a seguinte faixa de variagao: -1 < r < + 1; onde quanto mais proximo r estiver de + 1, 

mais proximos os pontos estarao de ajuste integral de uma reta crescente, quanto mais 

proximo r estiver de - 1, mais proximos estarao os pontos de ajuste integral a uma reta 

decrescente, e r igual a zero indica a nao existencia de correlagao (BRUNI, 2010, p. 287) 

cuja formula e: 
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r ^ ( X ^ - ^ ) 2 ) ( S ( > - ^ ) 2 ) 
(2) 

Em que: X i e y i sao os valores das variaveis X e Y e x e J^sao respectivamente as 

medias dos valores X i e y j . 

As variaveis contabeis (receitas liquidas das empresas) foram correlacionadas com as 

variaveis economicas (Pib - Agro e LSPA): o Pib - Agro foi comparado com a receita da 

empresa Rasip e Renar e o LSPA com a receita da empresa SLC, permitindo a geracao de 

valores que permitiram inferir o nivel de relacao existente. 

Alem da adogao das referidas ferramentas estatisticas, utilizou-se tambem o Teste de 

Hipoteses (H-i e H 0 ) , de modo a comprovar qual hipotese melhor pode responder a questao-

problema. 

A respeito de hipoteses, Beuren (2008, p. 28) comenta que "alem de serem relevantes para 

atingir o objetivo do estudo, ou seja, responder a questao-problema da pesquisa contribui 

para dar maior clareza as etapas percorridas ate chegar ao resultado da pesquisa". 

Assim, para melhor entendimento da relagao causa-efeito entre a receita liquida das 

empresas foco do estudo e os indicadores economicos de agronegocio, foram formuladas 

as seguintes hipoteses de pesquisa: 

• Hipotese Nula (H 0 ) : Parte do pressuposto de que a variavel y i e indiferente as 

oscilacoes da variavel x i ; 

• Hipotese Alternativa (HO: Parte do pressuposto de que as oscilagoes da variavel y i 

podem ser associadas as oscilagoes na variavel x i ; 

Em outros temos, admite-se que a Hipotese Geral H G parte da premissa de que ha 

associacao entre a variavel contabil: receita liquida das empresas analisadas e as 

variaveis economicas: PIB do Agronegocio ou LSPA (Levantamento Sistematico da 

Produgao Agricola), levando-se em eonsideragao as caracteristicas amostrais que cada 

segmento e cada variavel assumem no contexto agricola. 
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2 FUNDAMENTACAO T E O R I C A 

2.1 Agronegocio 

2.1.1 Conceitos e Abordagens 

A propria essencia do agronegocio remete a uma grande quantidade de produtos postos a 

disposigao dos clientes. No Brasil tem-se, por exemplo, o agronegocio do cafe, da soja, do 

milho, entre outros. Produtos que vem ganhando espago no mercado internacional, 

permitindo uma grande diversificacao de negocios ligados ao campo. 

"O conceito dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agribusiness foi proposto pela primeira vez em 1957, por Davis e Goldberg, 

como a soma das operagoes de producao e distribuicao de suprimentos agricolas, 

processamentos e distribuicao dos produtos agricolas e itens produzidos a partir deles. O 

agronegocio e fundamental para a economia do pais, pois representa cerca de um terco do 

nosso PIB e tern dado grande contribuigao as exportagoes de commodities4 e produtos 

agroindustriais. O Brasil caminha para se tomar uma lideranga mundial no agronegocio e 

para consolidar nessa atividade e preciso ampliar sua competencia para atuar de modo 

eficiente no controle das cadeias de produgao agropecuaria de modo a garantir qualidade e 

seguranca dos produtos e das cadeias de produgao. Ja exportamos hoje para 180 pa ises . " 5 

Neves (2005) comenta que as complexas cadeias de suprimentos dos agronegocios de 

alimentos sao compostas por empresas fornecedoras de insumos para as fazendas 

(embalagens, aditivos), dos distribuidores (atacadistas, varejistas, o setor de restaurantes e 

refeigoes) e tambem dos prestadores de servigos (bancos, transportadoras, operadoras de 

logistica), todos esses envolvidos em satisfazer o consumidor final. 

Aproximando-se do conceito Callado (2005) explana que o agronegocio compreende um 

conjunto de empresas que produzem insumos agricolas, como por exemplo, empresas e 

propriedades rurais, alem de todo estagio de distribuigao. Segundo ele, no Brasil 

normalmente o termo agronegocio indica a produgao especial de um item agricola que se 

caracteriza pelo plantio em larga escala ou pela criagao de rebanhos em grandes extensoes 

de terra. 

4 E um termo da lingua inglesa para mercadorias, representando as transagoes com produtos de 

origem primaria nas Bolsas de Valores mundiais. 

5 http://www.portaldoagronegocio.com.br/texto.php?p=oquee 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/texto.php?p=oquee
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Com esse conceito dado pelos autores, nota-se que o agronegocio engloba toda a cadeia 

produtiva, comecando pela agricultura e passando pela produgao/transformagao e 

distribuigao de alimentos para o consumidor final. Assim, a agricultura passa a ser parte 

dessa imensa cadeia que envolve inumeros agentes economicos, desde a pesquisa feita em 

laboratories "antes da porteira" ate o ultimo estagio da comercializagao, que e o consumidor 

"pos-porteira". 

Diante dessa interagao proporcionada pela produgao agricola, cria-se, de certo modo, uma 

relagao de dependencia economica entre os paises produtos e exportadores de generos 

agricolas, a respeito desse fenomeno explica Nascimento (2007, p. 37): 

A vinculagao da geopolitica com as relagoes comerciais externas da 
agricultura brasileira pode ser entendida como uma faceta inedita, 
fundamentada em estrategia politica que envolve as categorias que 
compoem o arcabougo teorico politico [...] 0 agronegocio brasileiro e os 
acordos internacionais estao inseridos em um desafio que envolve as 
negociagoes da OWIC, de diversos outros organismos internacionais e, dos 
Blocos Economicos na construcao de uma politica internacional do 
comercio de produtos agricolas. 

Ante as argumentagoes, entende-se que o comercio e o que realmente sintetiza a essencia 

das relagoes economicas geradas pelo agronegocio. A visao dos autores nos remete a 

interagao mundial condicionada pelos ditames dos acordos bilaterais na construgao de uma 

politica de integragao entre os diversos agentes participantes do mercado dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA commodities. 

Assim o agronegocio merece uma atengao por parte dos estudos contabeis, mas 

principalmente, por envolver inumeras empresas e cooperativas que atuam nesse tao 

lucrativo ramo. 

E sao essas empresas participantes do mercado agricola, cujas oscilagoes do mercado sao 

tao abruptamente sentidas que serao investigadas e testadas, quanto a possivel agao de 

agentes externos. No caso especifico das empresas que trabalham com o plantio e 

produgao de frutas, cereais e produtos lacteos, seu processo fabril depende de um bom 

sistema de controle interno, nesse caso sistema agroindustrial. 

Batalha (2010, p.10) da seu conceito sobre SAI (Sistema Agroindustrial): 

0 SAI pode ser considerado o conjunto de atividades que concorrem para a 
produgao de produtos agroindustriais, desde a produgao dos insumos 
(sementes, adubos, maquinas agricolas etc.) ate a chegada do produto final 
(queijo, biscoito, massas etc.) ao consumidor. Ele nao esta associado a 
nenhuma materia-prima agropecuaria ou produto final especifico. 
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Para Neves M. Zylbersztajn e Neves E. (2005): as Cadeias agroindustriais compreendem as 

relagoes que conectam os produtores de insumos agricolas, agricultores, processadores de 

alimentos, supermercados e f inalmente consumidores [...] essas redes de produgao e 

distribuigao agregam o conjunto de atividades que ainda chamam de firmas, em complexas 

relagoes de produgao que em muito extrapolam os seus limites tradicionais. 

Com esse entendimento a base do SAI encontra-se na produgao agricola no campo, e 

posteriormente, atraves de um processo dinamico e as vezes complexo, faz com que o bem 

seja posto a disposigao dos consumidores, mas e vital lembrar que muitas outras cadeias de 

produgao sao envolvidas durante a manutengao e transporte por parte de uma agroindustria 

alimentar, como frigorificos, transportadores, redes de supermercados. 

Batalha (2010) atribui uma divisao e classificagao ao SAI em seis conjuntos: 

1 - agricultura, pecuaria e pesca; 

2 - industrias agroalimentares (IAA); 

3 - distribuigao agricola e alimentar; 

4 - comercio internacional; 

5 - consumidor; 

6 - industrias e servigos de apoio. 

Com essa divisao a agricultura, pecuaria e pesca compreendem, respectivamente, o plantio 

a criagao de animais (peixes, caprinos, ovinos) destinados ao consumo humano e tambem 

animal; por sua vez a industria processa, total ou parcialmente esses produtos e a 

distribuigao abastece o mercando nacional e internacional, outras industrias e empresas 

prestadoras de servigos tralham na mecanizagao e escoamento principalmente da safra. 

As empresas participantes dos SAGs (Sistemas Agroindustriais) necessitam de um 

conhecimento profundo do ambiente de atuagao para a formagao de estrategias de defesa. 

Neves M. Zylbersztajn e Neves E. (2005, 71): 

[...] os agronegocios dependem da construgao de um ambiente institucional 
estavel, no qual disputas encontrem mecanismos para solugao, no qual o 
sistema legal funcione a custos mfnimos, no qual os agentes tenham 
direitos de propriedade definidos e se sintam seguros para negociarem e se 
engajarem em relagoes de longo prazo. 



33 

Um sistema agroindustrial deve ser gerido de forma eficiente e eficaz. A eficacia de um 

sistema agroindustrial pode ser entendida como a capacidade que ele possui de atender as 

necessidades do consumidor. Para isso, e fundamental que todos os agentes que o 

compoem conhegam profundamente os atributos de qualidade que os consumidores 

buscam nos produtos e servigos disponibil izados por este mesmo sistema. (BATALHA, 

2010, p. 39). 

Conhecimento do ambiente de negocio, eficiencia e eficacia, conceitos tao amplamente 

utilizados em Administragao quanto a gerencia de organizagoes tambem servem para 

entender as necessidades dos consumidores e em particular para o entendimento do 

ambiente competitivo onde a empresa esta inserida. 

2.1.2 Produgao agricola como negocio 

Um dos grandes desafios para a humanidade, com certeza e proveniente das necessidades 

constantes de alimentar um planeta a cada dia com mais pessoas; esse desafio e 

confirmado pelo Banco Mundial (2010), afirmando que a agricultura, hoje, produz alimentos 

para uma populagao estimada de 6,5 bilhoes de pessoas no planeta. Entao, essa 

responsabilidade e especialmente maior para as empresas agricolas que tern de lidar 

constantemente com novas regras impostas pelas necessidades humanas. 

Contextualizando o aumento exponencial de pessoas no planeta e, consequentemente, a 

necessidade de produgao de maiores quantidades de comida, Junior e Cameiro (2010, p. 

13) destacam: 

O aumento da populagao mundial em niveis preocupantes tern incitado a 
discussao a respeito da produgao de alimentos e seus impactos sobre a 
biodiversidade e continuidade da vida na terra. A necessidade de maior 
produgao de alimentos em espagos menos disponiveis para a agropecuaria 
levou a busca de tecnologias que proporcionassem maior rendimento por 
area. 

Seguindo o mesmo raciocinio de Junior e Cameiro, SantoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2008, p. 15) comenta: 

Ha extensas areas inexploradas, tanto fisicas como de mercado, e a "Fome" 
presente em grande parte da populagao, quer pela falta de empregos, quer 
pelos altos custos dos alimentos provocados pela baixa produtividade, 
custos de transportes, margem de lucro dos intermediaries e distribuigao 
dos produtos. Este quadro sera revertido, com o aumento de produgao de 
areas exploradas, maior produtividade, melhor qualidade, eliminacao de 
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perdas, menores custos de transportes, menos intermediaries, organizagao 
e racionalizagao dos custos de produgao agricola e criagao de animais. 

Os autores revelam um dos grandes desafios da humanidade para os proximos seculos, o 

qual consiste na produgao de alimentos; mas apresentam tambem solugoes possiveis 

capazes de reverter esse quadro critico, como o aumento da produgao em areas 

inexploradas. 

Mas apesar da preocupagao cada vez maior com o modo como se produz alimentos, a 

agressao ao ambiente em decorrencia da agricultura ainda por demais, preocupante. Dentre 

esses grandes problemas, Firmino e Fonseca (2007) destacam que os impactos ambientais 

advindos da agricultura sao em decorrencia da expansao da fronteira agricola, das 

queimadas em pastagens e florestas, da poluigao por dejetos animais e agrotoxicos, erosao 

e degradagao de solos e contaminagao das aguas. 

As estatisticas revelam que a populagao mundial esta crescendo e isso demanda alimentos 

em grande quantidade, mas apesar desses impactos causados ao ambiente a produgao de 

alimentos tende a ser um otimo negocio no futuro, pois e uma necessidade basica e os 

numeros relevam que as empresas mais preparadas, com certeza, conseguirao 

acompanhar a tendencia de crescimento desse futuro nicho de mercado, 

Ainda a respeito de produgao de alimentos, o Banco Mundial disponibiliza diversos 

indicadores sobre a agricultura e o desenvolvimento no meio rural de varios paises por ele 

pesquisado. O quadro 02 abaixo traz um indicador, o mais recente, a respeito da produgao 

de alimentos entre os principais paises agricolas. 

Quadro 02 - fndice de Produgao de Alimentos 

PRODUCAO POR PAlSES SELECIONADOS (MILHOES) 

PAIS 2006 2007 2008 2009 

ANGENTINA 117 128 124 106 

AUSTRALIA 82 87 95 95 

BOLIVIA 124 129 128 133 

BRASIL 132 142 148 148 

CANADA 111 108 122 119 

CHINA 123 125 130 133 

ESTADOS UNIDOS 105 110 112 115 

FRANCA 94 93 96 98 

Fonte: Banco Mundial. 

6 http://datos.bancomundial.org/indicador/AG.CON.FERT.ZS/countries 

http://datos.bancomundial.org/indicador/AG.CON.FERT.ZS/countries
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Para o calculo desse indice o Banco Mundial engloba todos os produtos alimentares 

considerados comestiveis e que contem nutrientes. Exclui-se desse indice os produtos 

como cafe e cha, pois apesar de comestiveis, sao desprovidos de nutrientes. 

O quadro 02 revela a lideranga brasileira entre os principals produtores e a tendencia de 

crescimento em praticamente todos os paises. Paises como Franca e Australia t iveram seu 

crescimento agricola praticamente estavel, enquanto outros como Bolivia e Brasil 

apresentam um bom desempenho evolutivo. Essas diferengas sao causadas, 

principalmente, pelo aumento da fronteira agricola, que em paises da Europa quase inexiste 

e nos Estados Unidos e Australia sao fortemente assoladas por secas. 

Quanto as exportagoes e importagoes do agronegocio o quadro 03 do MDIC (Ministerio do 

Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior) expoe o saldo na Balanga Comercial nos 

ultimos anos e suas oscilagoes em percentual. 

Quadro: 03 - Ex zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADortagoes e Balanc ?a do Agronegocio (R$ bilhoes) 

ANO EXPORTACOES IMPORTACOES 
COMERCIO 

TOTAL 
SALDO 

COMERCIAL 
AUMENTO 

DO SALDO 

2002 24,80 4,40 29,20 20,40 

2003 30,60 4,70 35,30 25,90 + 27,00% 

2004 39,00 4,80 43,80 34,20 + 32,00% 

2005 43,60 5,10 48,70 38,50 + 12,60% 

2006 49,50 6,70 56,20 42,80 + 11,20% 

2007 58,40 8,70 67,10 49,70 + 16,10% 

2008 71,80 11,80 83,60 60,00 + 20,70% 

2009 64,80 9,90 74,70 54,90 - 8,50% 

2010 76,40 13,40 89,80 63,00 + 14,80% 

Fonte: MDIC (2011) 

O saldo da Balanga Comercial do Agronegocio subiu constantemente nos ultimos anos 

passando de US$ 20,4 bilhoes em 2002 para um forte superavit de US$ 63,0 bilh5es em 

2010, o saldo praticamente triplicou o valor inicial do periodo analisado. Informagoes do 

MDIC (2011) revelam que isso ocorreu porque o mercado agricola e o mais dinamico da 

economia brasileira, estando em constante modernizagao e aumento na produtividade, 

tendo bastante influencia no saldo da balanga (importagoes e exportagoes) do comercio 

exterior do pais. Outro fator apontado e que a cadeia produtiva na agricultura utiliza poucos 

insumos e materias-primas importadas se comparado a outros setores da economia, 

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=567 

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=567
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portanto esses sao fatores que juntos tern contribuido para o aumento da partieipagao do 

agronegocio no saldo da Balanga Comercial. 

2.1,3 Os novos caminhos para o agronegocio 

O agronegocio moderno pode ser relacionado com a evolugao da agricultura e das relagoes 

humanas geradas pela produgao no campo e, principalmente, pelo crescimento das cidades. 

Nesse interim Hobsbawm (2011, p. 265) explica em sintese o panorama que revela o exodo 

rural e a mudangas nas cidades provocadas pelo deslocamento populacional. 

Em 1848, a populagao do mundo, mesmo da Europa, ainda consistia, 
sobretudo de homens do campo. Ate na Inglaterra, primeira economia 
industrial, os moradores da cidade so excederam os do campo em 1851, 
ano em que passaram a constituir 5 1 % da populagao. Em nenhum outro 
lugar, exceto Franga, Belgica, Saxonia, Prussia e Estados Unidos, mais de 
um em cada dez habitantes vivia em cidades de 10.000 ou mais habitantes. 
Em meados e final da decada de 1870, a situagao havia-se modificado 
substancialmente, mas com algumas poucas excegoes a populagao rural 
ainda prevalecia em grande numero sobre a urbana. Portanto, de longe, a 
maior parte da humanidade e os destinos da vida ainda dependem do que 
acontecesse na e com a terra. 

A situagao do homem no campo vem mudando ha muito tempo. Essa mudanga interfere em 

muito na propria dinamica de crescimento das cidades. A ultima frase do autor remete em 

sintese a importancia do que ocorre na e com a terra, pois e nela que a humanidade 

literalmente se sustenta, onde desde muito tempo observa-se a grande relagao que as 

sociedades desempenham com a natureza seja na produgao de cereais e alimentos ou da 

propria interagao com a terra. 

Outro relevante fator que interfere na modernizagao das tecnicas agricolas sao as regras 

ditadas pelos acordos internacionais. Um pais pode produzir, mas a estrutura das relagoes 

economicas entre as nagoes pode dificultar ou ampliar o escoamento de produtos e insumos 

ao redor do mundo. Partindo dessa otica comenta Nascimento (2007, p. 15): 

A agricultura tern uma importancia fundamental nas relagoes economicas 
internacionais, fato desencadeado a partir dos acordos da Rodada do 
Uruguai em 1994, criando um novo impeto no processo de consolidagao de 
uma economia globalizada. Na Geografia Agraria e possivel realizar um 
estudo mais especializado na abordagem espacial das relagoes de poder 
destas nagoes. [...] Assim, dentro de uma perspectiva de um estudo 
geografico, mais precisamente, de uma Geografia Internacional da 
Agricultura, as relagoes de poder dos paises num possivel mercado 
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globalizado, podem ser realgadas e descobertas, buscando-se entender de 
algum modo a organizacao do espaco mundial na distribuigao de alimentos. 

A relagao de poder de produgao entre as nagoes determina uma geografia unica para a 

produgao de alimentos. Desde a Rodada do Uruguai, outros acordos internacionais se 

sucederam na tentativa de criar uma geografia agraria que permitisse o acesso de todos os 

paises aos alimentos e tambem a troca de tecnologia na produgao e comercializagao de 

insumos agricolas. 

"Na decada de 60, comega a ser implantada uma nova agricultura, chamada moderna, que 

se caracteriza pelo grande uso de insumos externos, utilizagao de maquinas pesadas, mau 

manejo do solo, uso de adubagao quimica e biocidas. A utilizagao dessas maquinas 

pesadas tambem faz parte da ideologia da agricultura moderna. Quanto maiores forem as 

maquinas, mais tecnologia ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status representam. No entanto, estas maquinas tern um alto 

custo e exigem financiamentos que causam o endividamento do produtor agricola." 8 

Ainda com base na evolugao vivenciada na agricultura moderna, Rocha et al (2011, p. 46) 

traga um panorama geral da evolugao das tecnicas agricolas: 

A agricultura moderna ou convencional e o conjunto de tecnicas que 
surgiram em meados do seculo XIX, conhecida como "Segunda Revolucao 
Agricola", que teve como suporte o langamento dos fertilizantes quimicos 
por Liebig. Esse sistema expandiu-se apos grandes guerras, com o 
emprego de sementes manipuladas geneticamente para o aumento da 
produtividade, associado ao emprego de agrotoxicos fertilizantes e da 
maquinaria agricola. 

A agricultura moderna trouxe inumeros beneficios para as empresas, pois a invengao de 

meios e tecnicas mais precisas fez com que a produgao aumentasse vertiginosamente. Uma 

dessas tecnicas foi a manipulagao genetica, que fora as questoes eticas tern rendido bons 

lucros para empresas e empresarios do ramo agricola. 

Crepaldi (2009) afirma que atrelado a modernizagao da agricultura vem a administragao 

rural moderna cujo objetivo e o desenvolvimento e aprimoramento de novos produtos, alem 

da redugao dos custos, visando um controle economico-finaceiro mais rigoroso. 

Um controle economico-financeiro rigoroso permite ao mesmo tempo um bom desempenho 

para as empresas agricolas, como tambem, auxilia na modernizagao desse segmento, o 

http://www.agrisustentavel.com/doc/tipos.htm 

http://www.agrisustentavel.com/doc/tipos.htm
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qual vem ganhando cada vez mais atengao e tratamento administrativo condizente com a 

realidade do mercado. 

2.2 Contabilidade para o agronegocio 

A Contabilidade configura-se como uma Ciencia Social, e apesar de algumas discordancias, 

o seu objeto de estudo relaciona-se ao patrimonio das entidades, que nada mais e que uma 

peca integrante da celula social, que de acordo com Silva (2010, p.27): 

A Contabilidade possui objeto proprio - ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Patrimonio das Entidades - e 
consiste em conhecimentos obtidos por metodologia racional, com as 
condigoes de generalidade, certeza e busca das causas, em nivel 
qualitativo semelhante as demais ciencias sociais. (grifo do autor) 

Contextualizar a Contabil idade e sua importancia tanto para as empresas quanto para um 

pais e muito importante, uma vez que na atual fase de redemocratizagao de algumas 

economias, faz-se necessario a presenca indiscutivel de um contador, que para Silva (2012, 

p. 21): 

A contabilidade vem, a cada dia, ganhando mais espago no mundo 
empresarial. No mundo globalizado e na velocidade como as coisas 
acontecem, esta ciencia tern colaborado como instrumento fundamental no 
processo de mensuragao e de informagoes para a tomada de decisoes. 

Ante o exposto, nota-se a presenca de novos ideais dentro das Ciencias Contabeis, que 

colaboram para enriquecer e trazer mais conhecimento, principalmente em relagao a outros 

campos de estudo dentro da Contabil idade, como acontece, hoje, com os estudos voltados 

para o agronegocio; uma vez que sao inumeras as atividades e os tipos de 

empreendimentos, que consequentemente requerem praticas contabeis adequadas a seus 

contextos economicos. 

Uma Empresa Rural, por menor que seja, e uma organizagao complexa, cujo desempenho 

sofre a influencia de varios fatores internos e externos. Para detectar a causa de problemas 

ou entender as razoes de resultados positivos, o empresario precisa fazer um diagnostico, 

considerando os diversos aspectos de seu negocio. E a previsao deste diagnostico - analise 

economico - financeira - que vai Ihe permitir superar crises ou tragar uma estrategia segura 

de crescimento. (CREPALDI, 2009, p. 297) 
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Contudo, em face ao atual ambiente empresariai, parte-se especificamente para um brago 

pouco estudado dentro da contabilidade, que e a Contabil idade aplicada as empresas rurais, 

especificamente as voltadas para a agricultura e pecuaria. 

Nos ultimos anos vem havendo uma crescente mudanga na estrutura economica mundial, 

ocasionada principalmente pelo surgimento de novas economias, o que modifica tambem as 

estruturas e necessidades dos clientes, e por extensao mudam as tendencias das 

empresas. 

Marion (2007, p. 25) analisa ainda que: 

A Contabilidade pode ser estudada de modo geral (para todas as empresas) 
ou particular (aplicada a certo ramo de atividade ou setor da economia). 
Quando estudada de forma generica, a Contabilidade e denominada 
Contabilidade Geral ou Contabilidade Financeira. Quando aplicada a um 
ramo especifico, normalmente e denominada como a atividade daquele 
ramo. 

O ramo das Ciencias Contabeis, que estuda o setor rural desde um simples controle de 

custos em uma pequena fazenda ate um grande empreendimento e a Contabilidade Rural, 

que de acordo com Marion (2007) pode ser subdividida em: Contabilidade Agricola, 

Contabilidade Zootecnica, Contabil idade Pecuaria, Contabilidade Agropecuaria e 

Contabilidade da Agroindustria, conforme pode ser visualizado no Quadro 02. 

Quadro 04 - Subdivisoes da contabilidade rural 

SUBDIVISOES FUNCAO 

Contabilidade agricola Contabilidade geral aplicada as empresas agricolas 

Contabilidade zootecnica Contabilidade geral aplicada as empresas zootecnicas 

Contabilidade pecuaria Contabilidade geral aplicada as empresas pecuarias 

Contabilidade agropecuaria Contabilidade geral aplicada as empresas agropecuarias 

Contabilidade da agroindustria Contabilidade geral aplicada as empresas da agroindustria 

Fonte: Adaptado de Marion (2007, p. 26). 

Conforme o quadro acima, a Contabil idade Agricola e o ramo da Contabilidade cuja 

aplicagao se estende as empresas agricolas, ou seja, empresas cuja atividade principal e o 

cultivo ou produgao de bens vegetais (cereais, frutas, plantas oleaginosas); a Contabil idade 

Zootecnica trata especif icamente da mensuragao e controle de itens patrimoniais incorridos 

na criagao e manejo de animais; a Contabilidade da Pecuaria tambem esta relacionada com 
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a criagao de animais, mais especif icamente a criagao de animais que vivem em rebanho 

(vacas, bufalos, carneiros, marreco, codornas) e similares; a Contabil idade da Agropecuaria 

esta relacionada com as tecnicas contabeis usadas para as empresas que tern como 

atividade tanto a agricultura quanto a pecuaria. Por sua vez, a Contabil idade aplicada a 

Agroindustria compreende as empresas cuja atividade principal compreende a 

predominancia no cultivo de cereais, de frutas, de carnes e de legumes para alimentagao ou 

para a industria de base, alem do processamento destas. 

2.2.1 Usuarios da informagao contabil 

Assumindo as mais variadas formas de atividades, as empresas tentam sobreviver, e assim 

como preceitua o principio continuidade, dar prosseguimento aos negocios; de modo a gerar 

valor. Assim como as empresas almejam obter lucro, existem inumeros tipos de usuarios 

interessados em obter informagao sobre os dados gerados pela contabilidade. 

Ribeiro (2010, p. 12) comenta que: 

[...] os usuarios da Contabilidade sao todos aqueles que direta ou 
indiretamente utilizam as informagSes fornecidas por ela, seja para 
acompanhar o desempenho da empresa, seja para tomar decisoes 
administrativas, economicas ou financeiras, seja para conhecer as garantias 
que a empresa oferece para cumprir seus compromissos junto aos seus 
clientes. 

O entendimento de Ribeiro pode ser aplicado a todas as empresas e individuos que 

necessitam de informagao para a tomada de decisao, o que ocorre tambem para os 

empresarios que trabalham com o ramo de agronegocio, pois e um setor crescente, que 

apresenta constantes mudangas vindas da propria dinamica do mercado; e cujos usuarios 

exigem, em grande parte, informagoes precisas e condizentes com sua realidade. 

2.2.2 Exploragao da atividade rural 

O ordenamento jurfdico brasileiro permite que as empresas exergam inumeras atividades, 

umas com certas restrigoes, por sua natureza perigosa ou nociva a saude, outras com maior 

liberdade comercial. Para que essas empresas exergam suas atividades regularmente faz-

se necessario a constituigao de personalidade juridica nos orgaos de controle do governo. 

Na exploragao da atividade rural, a sistematica e a mesma. Portanto, a respeito do assunto 

Borba (2010, p. 20) comenta que: 
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A sociedade rural desfruta de uma situacao especial. Mesmo sendo uma 
empresa, cabe-lhe escolher o seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status juridico, de sociedade simples ou 
empresaria, para tanto bastando optar, respectivamente, pelo Registro Civil 
das Pessoas Juridicas ou pelo Registro Publico de Empresas Mercantis. 
(grifo do autor). 

O Novo Codigo Civil (2002), em seu art. 970 excluiu da condigao de empresario o pequeno 

produtor rural e tambem o pequeno empresario, mas permitiu em seu art. 971 que o 

empresario rural adquira a qualificagao plena de empresario, mediante o Registro na Junta 

Comercial. Entao, mesmo sendo uma pequena fazenda, se o empresario tiver uma 

Contabil idade simples e organizada podera registrar normalmente seu empreendimento 

rural caso queira exercer as atividades normais de um empresario. 

E curiosa a situagao analisada, pois se a empresa rural preferir a condigao de sociedade 

simples, nao se sujeitara a lei de falencias e recuperagao, nem a processos mais rigorosos 

de escrituragao contabil (BORBA, 2010). 

Montoro (2008, p. 552) conceitua que para os juristas: "[...] pessoa fisica e homem, 

enquanto sujeito de direitos e obrigagoes. Ou de modo mais preciso: e homem como sujeito 

ativo ou passivo de qualquer direito. 

Ainda sobre as formas juridicas aceitas legalmente, Marion (2007, p. 29) tece um alerta: 

[...] segundo o Imposto de Renda, as pessoas fisicas tidas como grande 
produtor rural serao equiparadas as pessoas juridicas para fins contabeis, 
devendo fazer escrituragao regular, por intermedio de profissional contabil 
qualificado, utilizando como base o metodo das partidas dobradas 
(langamentos a debito e a credito simultaneamente). 

Com isso, observa-se que surge um novo campo para atuagao do contador, junto as 

empresas rurais de pequeno porte, prestando assistencia no controle tributario/fiscal e de 

mensuragao do patrimonio. Pequenos proprietaries de terras e micro fazendeiros sao 

potenciais usuarios e compoem uma seleta clientela disposta a ter informagao util para a 

tomada de decisao, visto que a mecanizagao do campo e inevitavel ante a evolugao dos 

negocios e exercer atividade rural na forma de pessoa fisica e mais vantajoso se comparada 

as pessoas juridicas. 

O conceito de pessoa juridica foi construido a imagem e semelhanga do conceito de pessoa 

fisica, ambas sao sujeitos de direito e obrigag5es, atuando na ordem juridica, e os socios ao 
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construir a sociedade, transferem-lhe bens que passam a compor o seu patrimonio. 

(BORBA, 2010) 

Ao constituir personalidade juridica, a empresa passa a possuir patrimonio proprio, distinto 

do de seus socios, principio da entidade contabil. Ela passa a exercer as atividades normais 

e a produzir com a finalidade de gerar lucro e continuar ativa. 

Na atividade rural Marion (2007) afirma que o produtor rural passa a ser chamado de 

empresario rural em funcao da definicao do Codigo Comercial, desde que inscrita na junta 

comercial. O empresario rural tambem pode celebrar contratos com outros empresarios e 

constituir empresas juridicas na forma de sociedades. Existem inumeras empresas desse 

tipo no Brasil, constituidas principalmente com a finalidade de extrativismo vegetal 

(exploragao de matas). 

A natureza da empresa rural e civil, embora, quando tome a forma de pessoa juridica 

(sociedade), sujeita a inscrigao no registro Publico de Empresas Mercantis, fique 

equiparada, para todos os efeitos, a sociedade empresaria (CC/02, art. 984), com excegao 

da sociedade anonima, em virtude de proibigao expressa na Lei n. 6.404/76 (art. 2°, § 1°); 

qualquer que seja seu objeto, a companhia e mercantil e rege-se pelas leis e usos do 

comercio (CC/02, art. 1089). (OPTIZ S. OPTIZ O. 2005, p. 49): 

Marion (2007) faz uma classificacao de dois tipos de investimentos comumente utilizados 

nas exploracoes agropecuarias: capital fundiario e capital de exercicio. Para ele, capital 

fundiario compreende todos os recursos fixos, vinculados a terra, e dela nao retiraveis, tais 

como: as terras, as edificacoes rurais, as benfeitorias e melhoramentos na terra, as culturas, 

os pastos, etc. Capital de exercicio (capital operacional, ou capital de trabalho) e o 

instrumental necessario para o funcionamento do negocio, tais como: gado para reprodugao, 

animais de trabalho, equipamentos, trator, etc. 

Desta forma, para que uma empresa rural realize suas atividades e imprescindivel a 

presenca de ambos os tipos de investimento propostos pelo autor, pois a atividade rural so 

sera possivel com a presenca de terra para o cultivo (capital fundiario) e instrumentos que 

permitam o cultivo ou exploragao do solo (capital de exercicio), alem da presenga de um 

personagem muito importante que e o Administrador Rural. SantoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2008) o conceitua 

como aquele que planeja, controla, decide e avalia os resultados, visando a maximizagao 

dos lucros, a permanente motivagao, ao bem-estar social de seus empregados e a 

satisfagao de seus clientes e da comunidade. 
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2.2.3 Classificacao da empresa rural 

As empresas do setor rural tern caracteristicas proprias que as fazem peculiares, entretanto, 

necessitam do mesmo tratamento contabil na evidenciacao e mensuragao de seu 

patrimonio. Caracterizam-se principalmente pela produgao de algum bem agricola, pela 

exploragao de florestas e matas ou pela criagao de animais, sempre objetivando o lucro. 

Para a existencia de uma empresa rural sao necessarios tres fatores: a terra (onde serao 

aplicadas as tecnicas agricolas), o capital (consiste na aplicagao de todos os recursos 

monetarios e fisicos na consecugao da atividade social da empresa) e o trabalho 

(representa aplicagao da forga humana, seja bruta ou intelectual). 

Portanto, constata-se que o setor rural possui uma grande abrangencia em termos 

economicos, que vai desde a produgao no campo, passando pelas agroindustrias e 

chegando ao consumidor final. Isso, consequentemente, contribui com a geragao de 

emprego e renda em outros segmentos economicos, seja de forma direta e indireta. 

Nesse escopo Borba (2010, p. 21) define que: 

A empresa rural compreende todas as atividades que tern na terra o fator 
principal de sua realizagao. Neste genero se situam a agricultura, a 
pecuaria, a silvicultura, o extrativismo, a caga. As atividades conexas, tais 
como as de beneficiamento dos produtos rurais, promovidos localmente, a 
fim de adequa-los a comercializagao, tambem se integrariam nesse mesmo 
contexto. 

Com uma definigao semelhante a anterior, a legislagao do Imposto de Renda (lR/99) em seu 

art. 58 a 7 1 , [...] produtor rural e a pessoa fisica ou natural que explora atividades agricolas 

e pecuarias, a extragao e a exploragao vegetal e animal, a exploragao da apicultura, da 

avicultura, da suinocultura, da sericicultura, da piscicultura (pesca artesanal de captura do 

pescadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in nature) e outras criagoes de pequenos animais. Nessa mesma definigao, o IR 

insere tambem os produtos (agricolas ou pecuarios) que passam por um processo de 

transformagao, mas cujas caracteristicas de produtos naturais nao sao alteradas. 

Optiz S. Optiz O. (2005, p. 48) destacam: 

O art. 4°, VI dispoe: "Empresa rural e o empreendimento de pessoa fisica ou 
juridica, publica ou privada, que explore economica e racionalmente imovel 
rural, dentro de rendimento economico da regiao em que se situe e que 
explore area minima agricultavel do imovel, segundo padroes fixados, 
publica e previamente, pelo Poder Executivo". 
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Ainda sobre o tema Marion (2007) define empresa rural como sendo aquela que explora a 

capacidade produtiva do solo por meio do cultivo da terra, da criagao de animais e da 

transformagao de determinados produtos agricolas. Relata ainda que o campo de atividades 

das empresas rurais pode ser dividido em tres grupos distintos: produgao vegetal, produgao 

animal, industrias rurais: 

• Produgao Vegetal: compreende as atividades agricolas e divide-se em dois grupos: 

culturas forrageiras e horticolas (cereais, hortaligas, plantas oleaginosas, tuberculos, 

especiarias, fibras) e arboricultura (pomares, f lorestamento, olivais, seringais, 

vinhedos); 

• Produgao Animal: compreende as atividades zootecnicas, ou seja, criagao de 

animais, tais como: avicultura (criagao de aves), pecuaria (criagao de gado), 

piscicultura (criagao de peixes), apicultura (criagao de abelha), sericicultura (criagao 

de bicho-da-seda), entre outras criagoes de pequenos animais; 

• Industrias Rurais: compreendem as agroindustrias que beneficiam ou transformam 

os produtos provenientes da produgao vegetal e animal (transformagao de cana-de-

agucar em alcool, milho em ragao, leite em laticinios, uvas em vinagre ou vinho etc.). 

Contudo, diferentemente de outras empresas, a atividade rural deve seguir um criterio 

proprio de encerramento das atividades e, consequentemente, a apuragao do resultado, que 

conforme Marion (2007), a maioria das empresas comerciais e industrials escolhe o dia 31 

de dezembro para encerramento das atividades, pois normalmente nesse mes ha a redugao 

ou interrupgao das atividades operacionais, o que facilita o inventario das mercadorias, alem 

de ser o ultimo mes o que contribui no controle de despesas e gastos propiciados pelas 

ferias coletivas dadas aos funcionarios. 

Marion (2007, p. 28) comenta ainda que: 

Ao contrario de outras atividades cuja comercializagao se distribui nos 12 
meses, a produgao agricola, essencialmente sazonal, concentra-se em 
determinado periodo que pode traduzir-se em alguns dias de um mes do 
ano. Ao termino da colheita e, quase sempre, da comercializagao dessa 
colheita, temos o encerramento do ano agricola. 

Diante do exposto, observa-se que a melhor epoca para encerramento do exercicio social e 

logo apos a colheita e comercializagao, visto que isso contribui efetivamente para a 
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mensuragao do desempenho na atividade agricola, evitando-se dessa forma a inclusao de 

despesas com culturas em formacao, como e comum na producao em larga escala. 

Colaborando com o assunto Crepaldi (2009, p. 5), confirma: 

0 ano agricola, ou ano de atividade da empresa agricola, e diferente do ano 
fiscal. Enquanto o ano fiscal abrange o periodo de 12 meses, que vai de 1° 
de Janeiro a 31 de dezembro, o ano agricola corresponde ao periodo de 12 
meses, que engloba o inicio do cultivo ate a colheita das principais culturas. 

Marion (2007), tambem faz uma distincao entre ano agricola e exercicio social, afirmando 

ser o ano agricola o periodo que vai do plantio e colheita ate a comercializagao da safra 

agricola, enquanto o exercicio social e o normal das empresas, que compreende os 12 

meses do ano civil. 

Ainda sobre periodos de colheitas, ambos os autores concordam que a melhor epoca para 

determinar o inicio e o fim do ano agricola seja quando da obtengao e comercializagao das 

atividades mais lucrativas economicamente, uma vez que baseando-se nelas sao gerados 

os maiores lucros e despesas/custos. 

Quanto ao encerramento do exercicio social em empresas pecuarias, recomenda Marion 

(2007) que o mesmo deve ser feito logo apos o nascimento dos bezerros ou dos desmame, 

pois o bezerro representa o "fruto", ou seja, o produto final que valoriza o patrimonio na 

empresa. 

Confirmando o anteriormente comentado por Marion, Santos efzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al (2008) [..] o bezerro e o 

recem-nascido da vaca (de 0 a 12 meses de idade) e, para fins contabeis, sua classificagao 

de ser feita logo apos desmame ou prefereneialmente apos o nascimento, respeitando a 

expectativa de sobrevida. 

Atraves de uma analise mais acurada sobre o registro dos animais pela contabilidade, 

Crepaldi (2009) afirma que os bezerros nascidos devem ser classificados durante o 

exercicio social e o gado que perecer no periodo deve ser classificado no Balango da 

seguinte forma: 

1- Superveniencias ativas; a cria nascida devera ser debitada a conta do ativo a que 

destina e creditada a Superveniencias Ativas, pelo prego real de custo ou pelo prego 

no mercado, devendo ser computado no resultado do mes ou semestre para 

determinagao do lucro real; 
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2- Insubsistencias ativas: o gado que perecer devera ser creditado a conta do ativo em 

que se achavam registradas e debitadas as Insubsistencias Ativas pelo prego real de 

custo ou pelo preco corrente de mercado, podendo ser deduzido do resultado do 

mes ou semestre para determinacao do lucro real. 

Ainda conforme Marion (2007, p. 28): 

[...] havendo a ocorrencia do nascimento de bezerros, a contabilidade, por 
intermedio de relatorios contabeis, informara imediatamente os usuarios 
sobre tal fato. Para tanto ha necessidade do encerramento do exercicio 
social e da confeccao do Balanco Patrimonial 

Desta forma, para empresas cuja atividade seja tipicamente zootecnia, como criagao de 

rebanhos bovinos e bufalinos, o exercicio social deve ser encerrado posteriormente ao 

nascimento dos animais, mas fica claro que a empresa deve ter um controle rigoroso entre 

cio/fecundagao e parigao das matrizes. 

E importante lembrar que para a Lei n°. 7.450/85, o ano civil coincide com o exercicio social, 

sendo, pois, o ano agricola apenas para fins gerenciais e o imposto de renda na atividade 

rural calculado com base nos doze meses do ano (exercicio social). 

E exatamente no dispositivo legal acima que se encontram as divergencias mais comuns na 

produgao agricola por ferirem os Principios Contabeis, pois a legislagao determina o 

encerramento das atividades no fim no ano, quando se completam os dozes meses do 

exercicio social, no entanto essa sistematica nao pode ser aplicada a uma empresa rural, 

como criticado por muitos autores, pois as atividades ligadas ao campo nao seguem uma 

rotina de atividades operacionais igual a uma empresa comercial, por exemplo, e isso tern 

gerado por parte dos sistemas contabeis informagoes distorcidas que nao condizem em 

muitos aspectos com a situagao patrimonial da empresa rural. 

2.2.4 Fluxo contabil da atividade agricola 

Como em uma empresa comercial normal, onde ocorre as atividades tipicas de compra e 

venda de mercadorias, e nas industriais onde ocorrem a produgao de bens, as empresas 

agricolas tambem seguem uma linha de atividade que vai deste o plantio no campo a mesa 

dos consumidores. Esses processos precisam ser conhecidos e evidenciados pelo setor 

contabil, pois constituem um fluxo de atividade agricola. 
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Na atividade agricola ha uma divisao das culturas cujo objetivo consiste no processo de 

mensuragao, visto as peculiaridades envolvidas durante o cultivo (permanente e 

temporario). Para Marion (2007, p.38) as: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Culturas temporarias sao aquelas sujeitas ao replantio apos a colheita. 
Normalmente, o periodo de vida e curto. Apos a colheita, sao arrancadas do 
solo para que seja realizado novo plantio. Exemplo: soja, milho, arroz, 
feijao, batata, legumes... Esse tipo de cultura tambem e conhecido como 
anual. (grifo do autor) 

Depreende-se, pois que os produtos agricolas devem ser classificados no Ativo Circulante, 

como se fossem um "Estoque em Andamento", e que todos os custos e despesas devem 

ser alocados a cada uma dessas rubricas (fertilizantes, mudas). Alem disso, devem ser 

tratados ainda como despesas quando os gastos nao sao identificaveis com a cultura e nao 

sao acumulados no estoque (despesas administrativas, f inanceiras). 

Por sua vez, Santos et al (2008, p. 24) defende que: "[...] culturas temporarias sao cultivos 

cujo ciclo e de no maximo 1 (um) ano e se caracteriza somente por uma colheita, por 

exemplo: soja, trigo, arroz, tomate, aveia e outros". 

O custo da colheita sera acumulado na conta "Cultura Temporaria", apos o termino da 

colheita. Essa conta sera baixada pelo valor de custo e transferida para uma conta, 

denominada "Produtos Agricolas", sendo especificamente, como subconta, o tipo de produto 

(soja, milho, batata). A medida que a produgao agricola for vendida, da-se, 

proporcionalmente baixa na conta "Produtos Agricolas" e transfere-se o valor de custo para 

a conta "Custo dos Produtos Vendidos" (resultado), especificando-se o tipo de produto 

agricola (trigo, tomate). (MARION, 2007) 

Na cultura temporaria, de acordo com Crepaldi (2009, p.101): 

Os custos na cultura temporaria serao contabilizados em uma conta do ativo 
circulante com o tftulo de Culturas Temporarias, Esses custos podem ser: 
sementes, fertilizantes [...] Apos o termino da colheita, o saldo da conta 
Culturas Temporaria sera transferido para a conta de Produtos Agricolas, na 
qual serao somados posteriormente a colheita os custos para deixar o 
produto a disposicao para venda. 

No que diz respeito a cultura permanente, Marion (2007, p. 41) comenta que as mesmas 

"estao vinculadas ao solo e proporcionam mais de uma colheita ou produgao. Normalmente 

e atribuida as culturas permanentes uma duragao de quatro anos". 
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Por sua vez, SantoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2008, p.25) "culturas permanentes sao cultivos cujo ciclo de 

produgao e de longo prazo, considerando o tempo necessario para formagao do viveiro, 

formagao e manutengao da planta e colheita". 

Entao, entende-se como cultura permanente aquela que tern um ciclo de vida maior, como 

pes de laranja, manga. Assim, para que haja uma melhor mensuragao contabil deve haver 

um criterio de diferenciagao entre ambos os tipos de ciclos agronomicos. 

Nesse caso, os custos e despesas incorridos durante formagao da cultura devem ser 

classificados na conta "Cultura Permanente em Formagao" no Ativo Permanente 

(imobilizado). Sao elas: adubagao, a manutengao, fungicidas, etc. Em relagao as despesas, 

o mesmo aconselha que sejam apropriadas diretamente como "despesa do periodo", e nao 

sao, portanto ativadas. 

Corroborando com esse entendimento, Crepaldi (2009, p. 102-103) comenta que: 

Na cultura permanente os custos de formagao sao classificados no Ativo 
Permanente Imobilizado, acumulados na Conta Cultura Permanente em 
Formagao, especificando o tipo de cultura. [...] No encerramento da colheita, 
transfere-se o valor correspondente da conta Colheita em andamento para a 
conta Produtos Agricolas. 

Por sua vez, em situagoes de venda Crepaldi (2009), comenta ainda que a quantia total ou 

parcial da produgao deve ser transferida para a conta Custo de Produtos Vendidos (CPV), 

apurando-se o resultado do exercicio e levantando-se os demonstrativos financeiras, mas 

sempre respeitando o ciclo natural de cada colheita; para que os relatorios espelhem a 

situagao patrimonial real da empresa. 

Quanto ao fluxo contabil de um empreendimento rural, decerto o conhecimento de custos 

representa uma valiosa ferramenta de gestao para a escolha das melhores decisoes a 

tomar, tanto na pecuaria quanto na atividade agricola e na agroindustria. 

Um sistema de custos completo tern atualmente objetivos amplos e bem definidos, que 

refletem sua importancia como ferramenta basica para a administragao de qualquer 

empreendimento, especialmente na agropecuaria, onde os espagos de tempo entre 

produgao e vendas, ou seja, entre custos e receitas, fogem a simplicidade de outros tipos de 

negocio, exigindo tecnicas especiais para apresentagao nao dos custos, mas dos resultados 

economicos do empreendimento. (SANTOS, et al, 2008 p.44) 



49 

O conhecimento dos custos incorridos na producao ou criagao de animais na atividade 

agricola torna-se, pois, uma ferramenta insubstituivel na escolha de estrategias para a 

competicao no mercado. A esse respeito, comenta Martins (2008) que o controle dos custos 

tern como missao fornecer dados para o estabelecimento de padroes que sirvam 

efetivamente como escopo para comparagao de determinadas situagoes quanto a 

ocorrencia de gastos operacionais incorridos. 

Callado A. e Callado E. (2010, p. 3) com um entendimento semelhante comentam: 

Um sistema de contabilidade de custos e construfdo e implantado para 
atingir finalidades especificas dentro de um modelo gerencial e de uma 
estrutura organizacional, que podem estar relacionadas com o fornecimento 
de dados de custos para a medigao dos lucros, determinagao da 
rentabilidade e avaliagao do patrimonio, identificar metodos e 
procedimentos para o controle das operagoes e atividades executadas, de 
modo a prover informagoes sobre custos para a tomada de decisoes e de 
planejamento atraves de processos analiticos. 

Assim como ocorre na Contabil idade aplicada a empresas comercias, a Contabil idade 

Agricola tambem utiliza-se de terminologias proprias para escrituragao e mensuragao de 

custos. Entao, na Contabilidade Rural, como em qualquer outro sistema, ha a necessidade 

de distingao entre custos e despesas. Teoricamente, a distingao e facil: custos sao gastos 

(ou sacrificios economicos) relacionados com transformagao de ativos (exemplo: consumo 

de insumos ou pagamento de salarios) e despesas sao gastos que provocam redugao do 

patrimonio (exemplo: impostos, comissoes de vendas etc.) (CREPALDI, 2009, p. 92). 

Versa SantoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2008, p. 44), sobre sistemas de custos na agropecuaria: 

Um sistema de custos completo tern atualmente objetivos amplos e bem 
definidos, que refletem sua importancia como ferramenta basica para 
administragao de qualquer empreendimento, especialmente na 
agropecuaria, onde os espagos de tempo entre produgao e vendas, ou seja, 
entre custos e receitas, fogem a simplicidade de outros tipos de negocio, 
exigindo tecnicas especiais para apresentagao nao dos custos, mas dos 
resultados economicos do empreendimento. 

Fundamentado no proposito de gerar uma informagao adaptada a realidade das empresas 

rurais, os sistemas de custos apontam como um meio mais acessivel e facil de 

entendimento do funcionamento de uma empresa rural. Esse mesmo posicionamento e 

entendido por varios autores, como os expostos abaixo. 
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Para alocagao de custos serao consideradas as caracteristicas proprias do ambiente 

agropecuario como: as condicoes climaticas e o periodo de maturagao dos investimentos, 

que ditados pela natureza condicionam a produgao agropecuaria, como as mudaneas de 

categorias no rebanho com mais precocidade. (SEGATTI E MARION, 2006, p. 3). 

Marion (2007, p. 116) aponta uma distingao importante quanto a mensuragao dos custos na 

atividade pecuaria: Metodo de custo e Metodo a valor de Mercado. 

O Metodo de custo assemelha-se a uma empresa industrial: todo o custo da formagao do 

rebanho e acumulado ao plantel e destacado no "Estoque". Por ocasiao da venda do plantel, 

da-se baixa no estoque, debitando-se o "Custo do Gado Vendido". Portanto, a apuragao do 

lucro sera no momento da venda. 

O Metodo a valor de mercado considera o prego de mercado do plantel que normalmente e 

maior que o custo, reconhecendo-se um ganho economico periodicamente (normalmente 

uma vez ao ano), em virtude do crescimento natural do rebanho. Dessa forma, o gado fica 

destacado na conta "Estoque", pelo seu valor de mercado (e nao de custo), e no resultado e 

reconhecido o ganho economico do periodo, ou seja, a diferenga a maior do valor de 

mercado atual sobre o valor no perfodo anterior. 

Ocorridas todas as devidas classificagoes conforme recomendam os estudiosos, a 

mensuragao dentro do contexto das empresas rurais toma-se mais facil e explicativa, 

principalmente para os usuarios que dependem dessa informagao para maximizar seus 

lucros. 
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3 A P R E S E N T A C A O E A N A L I S E D E DADOS 

3.1 Anal ise Economico-Financeira 

Para melhor eompreensao da relagao de causa e efeito que as variagoes economicas 

externas provocam nas empresas, expoe-se nas tabelas e graficos abaixo a situagao e o 

contexto economico do agronegocio e da receita das empresas analisadas para posterior 

tratamento dos dados numericos atraves da estatistica descritiva. A tabela 01 revela a 

oscilagao da receita liquida das empresas analisadas no periodo de 2001 a 2010, os 

mesmos estao consolidados e expressos em moeda corrente do pais: 

Tabela 01- Oscilagao da receita liquida (2001 a 2010) 

VALORES DA RECEITA LiQUIDA (Milhoes)* 

ANOS RASIP RENAR SLC 

2010 72.909 65.666 888.713 

2009 56.747 33.378 596.975 

2008 61.120 39.373 413.660 

2007 54.703 32.221 268.704 

2006 43.143 31.832 211.148 

2005 44.061 49.497 234.337 

2004 49.319 46.769 255.372 

2003 35.490 32.861 212.670 

2002 36.415 24.092 167.741 

2001 30.784 15.206 126.309 

TOTAL 484.691 370.895 3.375.629 

* Dados consolidados. 
Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

Conforme tabela 0 1 , apesar de inseridas na mesma classificagao economica da Bovespa e 

de situarem num grau relativamente proximo de interferencia das agoes do mercado 

agricola, as empresas apresentaram uma variagao bastante diversificada, intercalando entre 

periodos com aumentos e diminuigoes nos lucros. Tal fato pode ser explicado pela propria 

dinamica do mercado agricola domestico e tambem agroexportador que nos idos de 2008 e 

2009 devido a crise mundial afetaram o desempenho das respectivas empresas. 

A Rasip Agropastoril apresentou uma leve queda de -2,54% em 2003. Informagoes 

extraidas do Relatorio da Administragao (RA) apontam que essa queda foi ocasionada por 

aspectos financeiras, tais como: a) Taxa media Selic em 23,35% totalmente inviavei quando 

aplicada na agricultura e no agronegocio; b) a diminuigao da renda media do assalariado 

brasileiro em aproximadamente 15% fez despencar as vendas de produtos alimenticios, 
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principalmente frutas. Os aspectos financeiras aliados a fisiologia da fruta tambem 

frustraram os volumes de exportagoes que, em volume, se igualaram ao ano de 2002; no 

entanto a Rasip consegue no ano subsequente um aumento de +38,97% na receita liquida. 

O RA revela que a queda na receita nos anos de 2005 e 2006 esta relacionada com a 

redugao de exportagoes em 21,8%, tanto no consumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in natura, quanto na indiistria de 

sucos. Outros fatores apontados pela empresa devem-se aos longos periodos de estiagem 

ocorridos nos meses de: dezembro de 2004 e Janeiro e fevereiro de 2005. Tais variaveis 

aliadas as perdas cambiais inibiram as exportagoes e acentuaram a margem negativa da 

receita. Essa redugao, todavia, foi agravada pela crise em 2009 que trouxe um decrescimo 

de -7,15% na receita em relagao ao ano de 2008, aliados a outros fatores de cunho externo 

que conforme administragao da Rasip, a tonelada da maga teve uma variagao negativa de 

14,76%, influenciado principalmente pela produgao Record no Brasil; os pregos por tonelada 

que passaram de R$ 1.372,56 em 2008 para R$ 1.169,91 em 2009, alem do grande volume 

produzido a empresa afirma que a safra de 2009 apresentou baixa qualidade, influenciada 

em especial pelas condigoes desfavoraveis do clima. Quanto ao ano de 2010 houve um 

significativo aumento de 28,48% em comparagao a 2009, gerado especialmente pela 

produgao de lacteos e de frutos destinado a industrializagao, possibilitando um maior alivio 

para os decrescimos de exercicios anteriores. 

A Renar Magas S.A nos periodos de 2001 a 2005 obteve um bom desempenho economico, 

atingindo em media +45,72% de variagao na receita liquida. Os relatorios expedidos pela 

empresa explicam que apesar da redugao na produgao e de um invemo com primavera 

chuvosa, o que prejudicou a floragao e polinizagao, a empresa obteve bons indices de 

produtividade, uma vez que as exportagoes representaram mais de 20% do faturamento. 

Houve tambem a exportagao para novos paises e negociagao com 13 novos clientes. Alem 

disso, tanto a exportagao quanto as vendas no Brasil (cerca de 50%), proporcionaram 

maiores margens e menores riscos. No ano de 2006 ha um decrescimo de -35,69% em 

relagao a 2005 provocado pela estiagem ocorrida durante a formagao dos frutos em 

01/2006, o que fez com que a produtividade media dos pomares caisse em termos de 

quantidade e qualidade, diminuindo assim a alocagao de custos de natureza fixa por volume 

de unidades produzidas, todavia a empresa conseguiu obter bons resultados ate ser 

atingida pela crise de 2009, onde a falta de credito, as intemperies climaticas e o 

desaquecimento da economia, ao longo do ano, dificultaram a recuperagao; mas havendo 

uma recuperagao da economia em 2010 e dos resultados tambem. 

Quanto a SLC Agricola, apresentou picos oscilantes parecidos com as demais, com 

destaque para duas quedas na receita nos anos de 2005 e 2006, cujos relatorios 
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prospectivos da empresa apontam que essa margem de lucro negativa decorreu de uma 

menor produtividade em relagao a media historica nas safras de algodao e soja, 

ocasionadas pelo excesso de chuvas ocorrido no estagio final do ciclo de produgao, e da 

apreciagao de aproximadamente 9% do real em relagao ao dolar norte-americano. Contudo, 

recuperou sua lucratividade nos anos posteriores e, incrivelmente, obteve um desempenho 

positivo de +44,32% em 2009 enquanto muitas empresas desse ramo amargavam prejuizos. 

Em 2010, houve um aumento de +48,87% em comparagao a 2009, pois segundo 

informagoes novamente colhidas da administragao da empresa, nesse ano houve uma linha 

de recuperagao economica observada em nivel mundial e tambem na empresa, 

principalmente quanto aos pregos daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA commodities agricolas nas principals Bolsas 

Mundiais, onde os pregos do algodao subiram 109% ao longo do ano, a soja 34% e o milho 

52%. Esses fatores, aliados a uma demanda rigorosa combinada com o aumento da 

produgao e de boas condigoes no clima favoreceram o cenario perfeito para o aumento da 

produtividade/receita da empresa. 

O entendimento da estrutura economica de um pais e crucial para qualquer empresa. No 

caso brasileiro, inumeros indicadores avaliam as variagoes em praticamente todos os 

estagios da produgao no agronegocio, com destaque para os principals fatores que 

registram e avaliam como a produgao de graos, frutos e derivados tern se comportado no 

mercado agricola brasileiro. A tabela 02 demonstra a oscilagao dos dois indicadores 

utilizados na pesquisa, neste caso o PIB do Agronegocio e o LSPA: 

Tabela 02 - Oscilacao dos indicadores economicos 

INDICADORES ECONOMICOS 

ANOS 

PIB-AGRO (Milhoes 

de Reais) 

LSPA (Milhoes de 
Toneladas) 

2010 821.060 149.500 

2009 779.791 133.800 

2008 821.560 145.800 

2007 768.202 133.000 

2006 712.008 116.600 

2005 708.800 112.600 

2004 743.428 119.085 

2003 724.910 123.632 

2002 680.443 97.174 

2001 625.363 98.544 

TOTAL 7.385.565 1.229.735 

Fonte: Dados da pesquisa 2011. 
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O PIB do Agronegocio calculado pelo Cepea apresentou um crescimento em torno de 6,0% 

de 2001 a 2004, ocasionado pelas boas condicoes do clima alem de um cenario tecnologico 

e politico que favoreceu as empresas do ramo, mas apresentou uma queda na produgao de 

-4,66% em 2005, retomando o crescimento com um pique de produgao de +7,89% em 2007. 

O CNA (Confederagao da Agricultura e Pecuaria no Brasil) afirma que duas condigoes 

basicas respondem a esse cenario positivo: o primeiro foi a boa qualidade do que foi 

produzido e o segundo o prego pago ao produtor, alem de uma safra recorde de 131,5 

milhoes de toneladas de graos, e do prego internacional que favoreceu aos produtores. 

Houve em 2009 uma queda vertiginosa de -5,08% nesse indicador, que conforme o MAPA 

foi ocasionada pelo processo recessivo economico mundial iniciado pela crise de credito nos 

EUA, a qual atingiu principalmente os produtores que compravam insumos no exterior, e 

tambem pelo encarecimento de alimentos em todo o mundo, alem dos altos pregos do barril 

de petroleo que chegou US$ 100. Todos esses fatores juntos abalaram ainda mais a 

economia global que ja vinha cambaleante de 2008. 

Quanto ao LSPA utilizado neste estudo refere-se a produgao de cereais, leguminosas e 

oleaginosas, portanto a variagao dessaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA commodities ao longo dos anos; na qual se 

observa a existencia de uma variagao incrivelmente semelhante se comparado ao PIB Agro, 

intercalando entre periodos de baixo e alto crescimento durante os 10 anos. Em 2003, o 

LSPA apresentou um aumento de +27,23%, pois segundo o IBGE excetuando-se o arroz, 

todas as grandes culturas apresentaram uma boa performance de produtividade nesta safra, 

e dentre os 19 produtos analisados, 13 apresentam variagao positiva, com destaque para o 

feijao em grao 3° safra (24,18%) e o milho em grao 2° safra (101,64%). Nos anos de 2007 e 

2008 tambem houve bom desempenho na produgao de cereais, leguminosas e oleaginosas, 

com crescimento medio em torno de 11,84%, porem no ano de 2009 houve uma queda de 

-8,23% em comparagao a 2008. Esse decrescimo e apontado pelo CNA como ocasionado 

pela crise mundial, o que dificultou o escoamento da produgao e o encarecimento dos 

insumos utilizados nas lavouras, alem de outros fatores de ordem climatica que 

desencorajaram os produtores agricolas nacionais. 

Portanto, para uma melhor compreensao e visualizagao dessa variagao global nos 

indicadores que medem as oscilagoes no mercado agricola e pecuario interno; expoe-se no 

grafico 01 o comportamento nos ultimos anos (2001 a 2010): 
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GrMico 01: Oscilacao dos Indicadores Economicos (PIB-Agro e LSPA) 

Fonte: Cepea e IBGE (2011) 

A s variacoes e m ambos os indicadores acima expostos t iveram, ao mesmo tempo, origens 

pareckJas como e m certos momentos or igens adversas, mas tendo e m comum as mesmas 

semelhancas o que induz a compreender a forte relacao que e s s e s indices exprimem na 

conjuntura do mercado agricola; uma vez que s e observa claramente no grafico 02 os 

efeitos das crises mundiais, como em 2008 cujos efeitos no mercado agricola foram 

sentidos em 2009, ou das variacoes intercaiadas entre periodos prosperos como em 2007 e 

2003, que conforme C O P O M (Comite de Polit ica Monetaria do Banco Central) houve uma 

politica monetaria rigida para controlar a inflacao alem de nesse periodo haver uma queda 

na taxa basica de Juros, e na Selic. E m alguns anos, e s s e cenario nao s e traduziu em 

crescimento significativo para o pais, como observado em 2005. 

O PIB do Agronegocio brasileiro tern uma grande importancia na Balanga Comercial, 

principalmente por nossa economia agroexportadora estar voltada para grandes blocos 

economicos internacionais. No grafico 02 e exposta a participacao do PIB do Agronegocio 

no P IB do Brasil nos ultimos anos 2001 a 2010. 

PIB DO AGRONEGOCIO NO PIB DO BRASIL 

-AGRICULTURA 

-PECUARIA 

# # # # # # # # #zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ 
ANOS 

Grdfico 02: Participagao do PIB-Agro no PIB do Brasil 

Fonte: Cepea/Esalq/Usp (2011) 
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Semelhante a maioria dos produtos que entram no calculo do PIB do Agronegocio, as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

commodities negociadas principalmente nas Bolsas de Nova York e Chicago tern grande 

participagao na Balanga, no entanto os valores desses produtos sao em muito influenciados 

pelas condicoes de demanda e oferta alem de inumeros outros fatores como condicoes 

comerciais, economicas, climaticas e tambem politicas. A pecuaria e agricultura tern juntas 

forte importancia na Balanga Comercial brasileira, pois formam o chamado PIB do 

Agronegocio brasileiro. O grafico revela uma variagao parecida nos anos analisados, mas 

com destaque para a agricultura brasileira que contribui em maior quantidade para a 

formagao desse indicador, girando entre 15% e 2 0 % do PIB nacional; e a pecuaria variando 

entre 5% e 10% do PIB nacional. Segundo o FIA (Fundo de Investimento do Agronegocio) 

esse bom desempenho ao longo dos anos, pode ser explicado pelo desenvolvimento de 

novas tecnologias e pela modernizagao das fazendas que vem ocorrendo no Brasil, com a 

expansao das lavouras e com uso de maquinas que aperfeigoam o processo produtivo, 

ajudando o pais a se transformar numa "respeitavel plataforma do agronegocio". Outros 

fatores apontados estao relacionados com a adogao de programas de sanidade animal e 

vegetal, garantindo a produgao de alimentos saudaveis. 

3.2 Anal ise da estatistica descrit iva 

O contexto economico-financeiro que a economia brasileira e as empresas vivenciaram 

auxilia na compreensao das situagoes que levaram as oscilagoes observadas nas receitas e 

dos indicadores. Assim, a adogao das tecnicas de analise multivariada de dados torna-se 

mais plausivel e de melhor entendimento uma vez que o trabalho tern como objetivo 

predizer ou simplesmente explicar se as oscilagoes na receita liquida das empresas tiveram 

alguma correlagao com as oscilagoes dos indicadores que mensuram o aumento e 

diminuigao da produgao no mercado agricola e, posteriormente, averiguar qual hipotese 

responde as premissas adotadas. Parte-se nesse momento para o entendimento do 

comportamento das variaveis calculado atraves do coeficiente de correlagao de Pearson ®, 

cujos valores encontram-se na tabela 03 abaixo: 

Tabela 03: Matriz de Correlagao de Pearson ® zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RASIP RENAR SLC PIB-AGRO LSPA 

RASIP 1 

RENAR 0,748566088 1 

S L C 0,883498236 0,705184121 1 

PIB-AGRO 0,929104623 0,682115231 0,775798222 1 

LSPA 0,904061782 0,640462079 0,792394196 0,962372293 1 

Fonte: Dados da pesquisa 2011. 
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A tabela 03 foi calculada com o auxilio dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Microsoft Excel 2007 ®, onde se encontram todos 

os valores possiveis de correlacao entre todas as variaveis utilizadas no estudo. O objetivo 

dessa analise foi o de observar a existencia ou nao de relagao entre a receita liquida e os 

indicadores macroeconomicos do agronegocio (PIB-Agro e LSPA). Assim, o Coeficiente de 

Pearson (r) assume valores que variam entre -1 e + 1 ; onde -1 significa uma correlagao 

perfeitamente negativa e +1 uma correlagao perfeitamente positiva, e logicamente 0 e a 

existencia de nao correlagao. A empresa Rasip Agro apresentou uma forte correlagao com o 

PIB-Agro de 9 2 , 9 1 % e com o LSPA de 9 0 , 4 1 % ; a Renar Magas por sua vez apresentou uma 

correlagao positiva consideravel de 6 8 , 2 1 % quanto ao PIB-Agro e de 64,94% para o LSPA; 

a SLC Agricola tambem apresentou uma forte correlagao, sendo de 77,57% para o PIB-Agro 

e de 79,24% para o LSPA. Outra forte correlagao observada na tabela 03 e entre o PIB-Agro 

e o LSPA de 96,24%. Isso se caracteriza como uma Multicolinearidade, ou seja, indica que 

duas ou mais variaveis exogenas independentes apresentam uma forte correlagao cruzada, 

e cuja associagao entre ambas poderia induzir a falsas predigoes, assim para evitar a 

Multicolinearidade, a analise de regressao de cada empresa nao se utilizou das duas 

variaveis juntas (PIB-Agro e LSPA) como variaveis preditoras no modelo de equagao. Mas a 

observagao da correlagao por si so nao permite maiores conclusoes, sendo necessario o 

auxilio da regressao para responder as hipoteses e evidenciar como se deu tal relagao 

linear: 

Analise de Regressao da Rasip Agro Pastoril S.A. 

A equagao 01 abaixo, cujos parametros foram obtidos com o auxilio do Microsoft Excel® e o 

modelo formulado obtido atraves do metodo dos Quadrados Minimos; em que o termo 

dependentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Y representa a variavel contabil receita liquida da empresa e o termo 

independente Xi representa a variavel economica Pib - Agro: 

Y = -96992,34288 + 0,19695371 Xi 

Atraves desse modelo equacional proposto e possivel prever as variagoes na receita da 

empresa Rasip Agro Pastoril S.A. quando conhecidos os valores da variavel economica Pib 

- Agro. Assim, sao expostos nas tabelas 04 e 05 abaixo o resumo da regressao linear 

simples entre a receita liquida da empresa Rasip Agro Pastoril e o PIB do Agronegocio 

Brasileiro, visto a forte relagao que a variavel explicativa exerce na explicada: 
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Tabela 04: Resumo de Regressao da Rasip 

Estatistica de regressao 

Rmultiplo 0,929104623 

R-Quadrado 0,8632354 

R-quadrado ajustado 0,846139825 

Erropadrao 5130,637976 

Observagoes 10 

Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

A analise da primeira tabela fornece o coeficiente de correlagao R multiplo (r) com uma forte 

correlagao de 0,9291, o que indica que 9 2 , 9 1 % da associagao entre a receita da empresa 

Rasip pode ser relacionada com a oscilagao do PIB agricola brasileiro. O Valor de R-

Quadrado (R 2 ) denominado de coeficiente de determinagao ou poder explicativo da 

regressao e igual a 0,8632; significa dizer que 86,32% das variagoes ocorridas na receita 

podem ser explicadas pelas variagoes ocorridas no calculo do PIB-Agro e que 16,68% 

podem ser explicadas pelo erro, pela ausencia de outras variaveis ou ate de algum erro 

aleatorio. O R-quadrado ajustado foi bastante significativo de 84,62%, como se trata de uma 

regressao simples no qual nao houve a inclusao de novas variaveis preditoras, o poder 

explicativo de R-quadrado ajustado nao sofre interferencias relevantes que possam 

comprometer a analise. O Erro padrao e tambem outra medida de precisao da previsao, 

neste caso ficou em torno de 5130,64. Isso pode ser explicado por se tratar de dados muito 

altos, como a receita que e medida em milhoes. 

A tabela 05 expoe a Analise de Variancia com a utilizagao de apenas uma variavel 

independente como estimativa para o modelo adotado: 

Tabela 05: ANOVA - Analise de Variancia da empresa Rasip: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GL SQ MQ F F de significagao 

Regressao 1 1.329.193,694,53 1.329.193.694,53 50,494669 0,000101395 

Residuo 8 210.587.568,37 26.323.446,05 

Total 9 1.539.781.262,90 

Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

O modelo de regressao simples apresentou uma soma de quadrados dos residuos de 

1.539.781.262,90, entao o modelo de regressao simples estimado acrescentou um poder de 

explicagao de 1.329.193.694,53, deixando uma nova soma de quadrados dos residuos de 

210.587.568,37, bastante inferior a apresentada pela media, ou seja, a variavel 

independente adicionada explica 1.329.193.694,53 dos quadrados dos residuos ou 

mudando a estimativa pela media para a estimativa pelo modelo de regressao simples 

apenas 210.587.568,37 dos quadrados dos residuos ficam sem explicagao. 
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C o m o auxil io d o grafico de dispersao 03 pode-se visualizar mais facilmente como se da a 

distribuicao dos residuos n a equacao 01 a seguir: 

VariavelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X1 Ptotagem lie residuos 

i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10000 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Gr i f i co 03: Distribuigao dos residuos da equacao 01 

Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

Como s e observa, os residuos estao aleatoriamertte dispersos, nao demonstrando qualquer 

tendencia vrsivel, isso e um bom trtdicativo, pois revela a wiexistencia de Autocorrelacao, 

que pode ser ocasionada pela omissao de variaveis relevantes ou imposicao de um modelo 

linear a um nao linear, chegando inclusive a conclusdes precipitadas para a correlacao. O 

modelo est imado apresenta um F de stgrvficaqSo de 0,000101395, menor que o nivel de 

signfficancia adotado que e de 5 % (a=0,05), slgnifica dizer que referente a va l i dac io do 

modelo adotado foi aceito com um nivel de confianca de 95%, mas mantendo-se a 

integridade e caracteristicas da amostra. 

ConheckJa a equacao que melhor explica o modelo, o Teste de Hipotese apficaeto a 

regressao e correlacao busca testar a significancia do coeficiente angular (B) isoladamente, 

pois ele representa a inclinacao da oscilacao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Y para cada oscilacao X. Definidas a s 

como: Hipotese Nula (H 0 ) : Parte do pressuposto de que a variavel y , e indiferente a s 

oscilacdes da variavel xi e Hipotese Atternativa (H i ) : Parte do pressuposto de que a s 

oscilacoes da variavel y i podem ser associadas a s oscilacoes na variavel xi. Nesse caso, 

como os valores dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n sao inferiores a 30 utilizou-se da distribuicao de T de Student; assim 

cortsiderando um n ive l padrao de signfficancia igual a 5 % (adotado n a pesquisa) e 9 graus 

de Iberdade (n - 1 = 10 - 1 = 9) os valores criticos de t seriam iguais a ± 2,2622; como o 

valor da estatistica teste para o coeficiente angular (£) foi det ,= + 7 ,11 , ou seja, situa-se fora 

da area de aceitacao de H i , entao rejeita-se a hipotese nula (Ho) e aceita-se 

consequentemente a hipotese altemativa H i com um nivel de confianca de 95%. A analise 
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do coeficiente angular (8) so vem confirmar o que analise de correlacao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pearson ja havia 

mostrado que para esse periodo houve uma forte influencia na receita da empresa em 

virtude da producao verificada no mercado agricola do Brasil, isso evidencia a forte 

dependencia que essa empresa detem do cultivo e exportagao de frutas e lacteos. 

Analise de Regressao da Renar Magas S.A: 

A equagao 02 abaixo, cujos parametros foram obtidos com o auxilio do Microsoft Excel® e o 

modelo formulado obtido atraves do metodo dos Quadrados Minimos; em que o termo 

dependentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Y representa a variavel contabil receita liquida da empresa e o termo 

independente Xi representa a variavel economica Pib - Agro: 

Y = -78384,14424 + 0,156350454Xi 

Atraves desse modelo equacional proposto e possivel prever as variagoes na receita da 

empresa Renar Magas S.A. quando de posse dos valores da variavel economica Pib - Agro. 

E exposto na tabela 06 abaixo o resumo da regressao linear simples entre a receita liquida 

da empresa Renar Magas S.A. e o PIB do Agronegocio Brasileiro, pois dentre os indicadores 

macroeconomicos o PIB - Agro apresentou maior tendencia de correlagao: 

Tabela 06: Resumo de RegressaojRenar 

Estatistica de regressao 

R multiplo 0,682115231 

R-Quadrado 0,465281188 

R-quadrado ajustado 0,398441337 

Erro padrao 10969,55748 

Observacoes 10_ 

Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

A analise da Tabela 06 fornece o coeficiente de correlagao R multiplo (r) com uma 

moderada correlagao de 0,6821; o que indica que 6 8 , 2 1 % da associagao entre a receita da 

empresa Rasip pode ser relacionada com a oscilagao do PIB agricola brasileiro. O valor de 

R-Quadrado (R 2 ) denominado de coeficiente de determinagao ou poder explicativo da 

regressao e igual a 0,4652; significa dizer que apenas 46,53% das variagoes ocorridas na 

receita podem ser explicadas pelas variagoes ocorridas no PIB-Agro e que 53,47% sao 
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explicadas por outras variaveis nao inseridas no modelo ou ate pelo proprio erro aleatorio, 

ou seja, apesar de haver uma consideravel correlacao, o Pib - Agro explica apenas 46,53% 

das oscilagoes ocorridas na receita liquida da empresa Renar. Isso ocorreu porque a 

atividade principal da empresa e a Pomicultura (Cultivo de arvores frutiferas) e, conforme 

criterios metodologicos do Cepea, no compute do Pib - Agro sao utilizados aqueles 

segmentos que em media se vinculam fortemente a agricultura e a pecuaria. 

Consequentemente havera segmentos que tern importante relagao e outros com menos 

relagao, logo o peso de cada setor esta proporcionalmente vinculado a participagao na 

agropecuaria, o que explica no caso especifico dessa empresa a existencia de correlagao, 

mas cuja variagao na receita nao pode ser totalmente associada ao Pib - Agro, pois como 

visto a Pomicultura e uma atividade sem significativo peso no calculo do referido indice, e o 

que o Cepea chama de "setores jusante" da economia. 

A tabela 07 expoe a analise de Variancia com a utilizagao de apenas uma variavel 

independente como estimativa para o modelo adotado: 

Tabela 07: ANOVA - Analise de Variancia da empresa Renar: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GL SQ MQ F F de significagao 

Regressao 1 837,641.592,87 837.641.592,87 6,961134387 0,02978739 

Residuo 8 962.649.529,63 120.331.191,20 

Total 9 1.800.291.122,50 

Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

O modelo de regressao simples apresentou uma soma de quadrados dos residuos de 

1.800.291.122,50, entao o modelo de regressao simples estimado acrescentou um poder de 

explicagao de 837.641.592,87, deixando uma nova soma de quadrados dos residuos de 

962.649.529,63, um pouco superior a apresentada pela media, ou seja, a variavel 

independente adicionada explica 837.641.592,87 dos quadrados dos residuos ou mudando 

a estimativa pela media para a estimativa pelo modelo de regressao simples restam ainda 

962.649.529,63 dos quadrados dos residuos sem explicagao. 

O grafico de dispersao 04 demonstra mais claramente como ocorreu a distribuigao dos 

residuos na equagao 02 a seguir: 
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' V a r i a v e l X  1 Plotagem d e  residuos 

1 0 0 . 0 0 0 2 0 0 . 0 0 0 3 0 0 0 0 0 ^ 0 0 0 5 0 0 . 0 0 0 6 0 0 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vartfvet X I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

qgo/ cx zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/0O.<XX)800.OOO9OO.OOO 

Graie© 04: Distribuicao dos residuos da equacao 02 
Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

O graf ico 04 mostra que os residuos apresentam uma distribuigao aleatoria, mas 

apresentando, em certo aspecto, uma leve tendencia quase tmperceptivel, no geral isso e 

um bom indicative, pois demonstra a inejdstencia de Autocorrelacao, que pode ser 

ocasionada pela omissao de variaveis relevaotes o u imposicao de um modelo linear a um 

nao linear, induzindo Inclusive a condusdes errdneas quanto ao modelo proposto. O modelo 

estimado apresenta um FetezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA signfficag§ode 0,02978739, menor que o nivel de significancia 

adotado que e de 5 % (a=0,05). Significa dizer que referente a validacao do modelo adotado 

foi aceito com um nivel de confianca d e 95%, mas mantendo-se a integridade e 

caracteristicas da amostra. 

O teste abaixo comprova estat ist icamente o que a analise de correlacao havia evidenciado, 

ou se ja , aplicando-se um Teste de Hip6tese a regressao e correlacao busca-se testar a 

significancia do estimador amostra! (P) isoladamente, pois e le representa a inciinacao da 

oscilacao de Y para cada oscilacao X . Neste caso como os valores dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n sao inferiores a 30 

utiiizou-se da distribuicao de T de Student; de modo que, considerando um nivel padrao de 

significancia igual a 5% e 9 graus de liberdade (n - 1 = 10 - 1 = 9) os valores crfticos de t 

seriam iguais a ± 2,2622; como o valor da estatistica de teste para o coeficiente angular (B) 

foi de t t = + 2,64, ou seja , situa-se dentro da area de rejeicao de Ha entao s e constatou que 

a s oscilacoes na receita nao sao indiferentes a s osci lacoes no indicador Pib - Agro. 

Diferentemente do que ocorreu com a primeira empresa, n e s s e caso , apesar de haver uma 

razoavel correlacao, a analise de regressao revelou que para o periodo analisado e s s a 

variavel preditora PIB-Agro nao teve significativa influencia sobre a receita liquida. Assim, 

outras variaveis devem s e r adictonadas ao modelo para melhor predizer ou explicar como s e 

deu tal oscilacao. 
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Analise de Regressao da SLC Agricola S.A.: 

A equagao 03 abaixo, cujos parametros foram obtidos com o auxilio dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Microsoft Excel® e o 

modelo formulado obtido atraves do metodo dos Quadrados Minimos; em que o termo 

dependentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Y representa a variavel contabil receita liquida da empresa e o termo 

independente X i representa a variavel economica LSPA: 

Y = -954107 + 10,50364X1 

Atraves desse modelo equacional proposto e possivel prever as variagoes na receita da 

empresa SLC Agricola S.A. quando se tern conhecimento dos valores da variavel 

economica LSPA. Entao, na correlagao das primeiras empresas utilizou-se como base o 

indicador Pib - Agro, pela forte correlagao que esse indicador exerceu nessas empresas. No 

caso particular da empresa SLC Agricola S.A. fora utilizado o indicador LSPA, pois esse 

indicador mede a produgao de cereais leguminosas e oleaginosas, e a atividade principal da 

referida empresa esta vinculada a produgao desses graos, o que permitiu padroes 

estatisticos mais seguros para comparagao: 

Tabela 08: Resumo de Regressao SLC 

Estatistica de regressao 

R multiplo 0,792394196 

R-Quadrado 0,627888561 

R-quadrado ajustado 0,581374632 

Erropadrao 153118,88 

Observacoes 10 

Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

A analise da tabela 08 fomece o coeficiente de correlagao R multiplo (r) com uma forte 

correlagao de 0,7923, o que indica que 79,23% da associagao entre a receita da empresa 

Rasip pode ser relacionada com a oscilagao do LSPA (Levantamento Sistematico da 

Produgao agricola). O valor de R-Quadrado (R 2 ) denominado de coeficiente de 

determinagao ou poder explicativo da regressao e igual a 0,6279; o que significa que 

62,79% das variagoes ocorridas na receita podem ser explicadas pelas variagoes ocorridas 

no LSPA e que 3 7 , 2 1 % sao explicadas por outras variaveis nao inseridas no modelo ou 

tambem pelo erro estimado. O R-quadrado ajustado foi de 58,14% e, mais uma vez, como 

se trata de uma regressao simples na qual nao houve a inclusao de novas variaveis 
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predttoras, o poder explicativo de R-quadrado ajustado nao sofre interferencias maiores que 

comprometam a analise. O Erro padrao 6 tambem outra medida de precisao da previsao, 

neste caso ficou em torno de 153118,88. Isso pode ser explcado por s e tratar de uma 

analise com valores altos, mas uma melhor disposicao dos residuos pode ser vista no 

grafico seguinte. 

A tabela 09 expoe a analise de Variancia com a utilizagao de apenas uma variavel 

independente (LSPA) como estimativa para o modelo adotado: 

Tabela 09: ANOVA - Analise de Variancia da empresa S L C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GL SQ WO F F de significagao 

Regressio 1 3.16488E+11 3.165E+11 13,49893599 0,006272372 

Residuo 8 1.87563E+11 2.345E+10 

Total 9 5,04051 E+11 

Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

O modelo de regressao simples apresentou uma soma de quadrados dos residuos de 

5,04051 E+11, n e s s e caso, o modelo de regressao simples estimado acrescentou um poder 

de explicagao de 3.16488E+11, deixando uma nova soma de quadrados dos residuos de 

1.87563E+11, bastante inferior a apresentada pela media. Entao, a variavel independente 

adicionada explica 3,16488E+11dos quadrados dos residuos ou mudando a estimativa pela 

media para a estimativa pelo modelo de regressao simples apenas 1,87563E+11dos 

quadrados dos residuos ficam s e m explicacao. 

Com o auxilio do grafico de dispersao 05 pode-se visualizar mais facilmente como s e da a 

distribuigao dos residuos na equacao 03: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 05: Distribuicao dos residuos da equacao 03 

Fonte: Dados da pesquisa 2011. 
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O grafico 05 mostra que os residuos estao aleatoriamente dispersos, mas apresentam em 

certo aspecto uma leve tendencia quase imperceptivel. Isso e um bom indicativo, pois 

demonstra a inexistencia de Autocorrelagao, que pode ser ocasionada pela omissao de 

variaveis relevantes ou imposicao de um modelo linear a um nao linear, chegando inclusive 

a conclusoes precipitadas para a correlacao. O modelo estimado apresenta umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F de 

significagao de 0,006272372, menor que o nivel de significancia adotado que e de 5% 

(a=0,05), significa dizer que referente a validacao do modelo adotado foi aceito com um 

nivel de confianca de 95%, porem mantendo-se a integridade e caracteristicas da amostra. 

Conhecida a equacao que melhor explica o modelo, o Teste de Hipotese aplicado a 

regressao e correlagao busca testar a significancia do coeficiente angular (B) isoladamente, 

pois ele representa a inclinacao da oscilagao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Y para cada oscilagao X. Definidas 

novamente as Hipoteses como: Nula (H 0 ) : Parte do pressuposto de que a variavel y i e 

indiferente as oscilagoes da variavel x i e Hipotese Alternativa (H-,): Parte do pressuposto de 

que as oscilagoes da variavel y i podem ser associadas as oscilagoes na variavel x i . Neste 

caso como os valores de n sao inferiores a 30, utilizou-se da distribuigao de t de Student; de 

forma que considerando um nivel padrao de significancia igual a 5% e 9 graus de liberdade 

(n - 1 = 10 - 1 = 9) os valores criticos de t seriam iguais a ± 2,2622. Como o valor da 

estatistica de teste para o coeficiente angular (B) foi de t t = + 3,67, ou seja, situa-se fora da 

area de aceitagao de H 0 , entao rejeita-se a hipotese nula (H 0) e aceita-se consequentemente 

a hipotese alternativa Hi com um nivel de confianga de 95%. Com um nivel consideravel de 

confianga o teste comprovou o que a correlagao havia demonstrado, ou seja, o indicador 

economico LSPA pode ser associado as oscilagoes na variavel contabil receita liquida da 

empresa SLC, e isso pode ajudar a administragao na formulagao de estrategias que 

suavizem os impactos de agentes externos. 

Entao, conforme Bruni (2010), para melhor entendimento da aplicagao dos testes 

estatisticos temos que o nivel de confianga expressa a area de aceitagao da Hipotese Nula 

(Ho) e o nivel de significagao representa a area de aceitagao da Hipotese Alternativa (Hi). 

Assim, como ja mencionado anteriormente como foram formuladas as premissas adotadas 

na pesquisa, tem-se exposto no grafico 06 os detalhes da disposigao dos valores criticos 

(ver tabela de distribuigao de "t" de Studant) alem da estatistica de teste para cada empresa 

participante da amostra: 
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Grafico 06: Distribuigao de "t" dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Student para a amostra analisada 

Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

Com o grafico 06 fica mais claro como esta a disposigao dos testes estatisticos dentre os 

valores criticos assumidos para ambas as empresas, portanto assumindo que as hipoteses 

sao auto excludentes, onde a aceitagao de uma representa a negagao da outra, houve para 

a empresa Rasip um tt = +7,11 consequentemente rejeita Ho ; Renar t t = +2,64 

consequentemente rejeitou Ho e SLC com tt = +3,67 tambem havendo a rejeigao de H 0 / com 

isso as oscilagoes das receitas das respectivas empresas estao associadas as oscilag5es 

dos indicadores economicos, validando dessa forma a Hipotese Alternativa (Hi) com 95% de 

confianga. Em linhas gerais, isso demonstra que para qualquer empresa nao basta apenas 

um controle contabil das atividades internas, mas tambem o conhecimento do ambiente que 

as rodeia na tentativa de prever tendencias, variagoes ciclicas e sazonais do mercado, pois 

essas oscilagoes podem em muitos aspectos ser um indicativo de lucros ou prejuizos. 
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4 C O N S 1 D E R A C O E S FINAIS E R E C O M E N D A C O E S 

Por ser uma nacao essencialmente agricola, os estudos sobre Contabilidade Rural 

comegam cada vez mais a ganhar espagos nos centros de estudos academicos, e esta 

realidade pode ser observada pelo numero crescente de trabalhos (livros, artigos, teses) 

sobre Contabilidade Rural e Agronegocio e tambem pelas atualizagoes geradas 

principalmente pelos CPC's 29 e 16 que estao relacionados com o tratamento contabil dos 

ativos bioldgicos e dos produtos agricolas, alem do CPC 01 que dispoe sobre a redugao a 

valor recuperavel de um ativo. Infelizmente, existem varios empecilhos que dificultam o 

desenvolvimento e aprimoramento dessa area como, por exemplo, o deseonhecimento do 

produtor rural que insiste em manter tecnicas e controles rudimentares que nos dias atuais 

nao correspondem as expectativas do mercado e tambem ao desinteresse dos profissionais 

da area contabil. Muitos autores apontam ainda que o grande problema para utilizagao 

efetiva da Contabilidade Rural esta na complexidade e no custo de manutengao e um bom 

servigo contabil, pois existem em certas empresas uma imensa dificuldade de separar o que 

e custo de produgao do que e gasto pessoal do empresario rural (principio da entidade), a 

inexistencia de recibos, notas fiscais e copias de cheques ou extratos bancarios, o que faz 

com que nao se possa adotar uma contabilidade para esse f im. 

Alem dos ditos problemas de ordem administrativa que atrapalham a mensuragao dos itens 

patrimoniais, as empresas agricolas sao constantemente atingidas por fatores climaticos e 

mercadologicos que impoem a adogao de medidas severas as quais afetam inclusive sua 

receita. Nesse sentido, essa pesquisa teve como objetivo geral analisar a existencia de 

correlagao entre os indicadores economicos do agronegocio e a receita liquida de 3 

empresas do segmento de agricultura, registradas na BOVESPA, entre os anos de 2001 e 

2010, fazendo uma comparagao com os indicadores PIB - Agro e LSPA, que medem a 

produgao de bens e insumos agricolas (frutas e derivados de lacteos) e de graos (cereais, 

leguminosas e oleaginosas). 

Quanto as receitas das tres empresas, variaram em periodos de altas quando o mercado 

estava aquecido e de baixa quando o mesmo apresentava sinais de recessao, como nas 

crises de 2008 e 2009, alem de se mostrarem bastante suscetiveis as condigoes de clima. 

Os indicadores do agronegocio oscilaram quase que equil ibradamente, sendo influenciados 

pelas condigoes geopolit icas e climaticas da economia brasileira. O PIB do Agronegocio, 

principalmente aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA commodities para exportagao tern uma grande participagao no PIB geral 

do Brasil, possuindo, pois um grande peso na Balanga Comercial chegando a mais de 2 0 % 
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em determinados periodos, fato explicado pelas produgoes recordes que o Brasil vem tendo 

nos ultimos anos. 

A analise da estatistica descritiva, por sua vez, revelou que as empresas analisadas sao 

muito influenciadas pelas oscilagoes no mercado agricola, certo que umas mais que outras, 

mas no geral as receitas liquidas da Rasip, Renar e SLC apresentaram significativa variagao 

influenciada para mais ou para menos pela dinamizagao de suas respectivas atividades 

principals. A analise de Correlagao permitiu inferir que as variaveis contabeis e economicas 

mantem uma estreita associagao capaz de induzir a predigoes futuras quanto a receita 

atraves dos parametros estatisticos encontrados; esse conhecimento e de grande valor para 

a administragao das empresas que lidam nesse nicho de mercado, pois possibilita, ao 

mesmo tempo, entendimento e estimagao das tendencias do mercado e auxilia a tomar 

decisoes mais seguras no ambito interno e externo, visto que o agronegocio brasileiro e 

bastante promissor e que requer praticas contabeis voltadas para manutengao de suas 

necessidades. 

Apesar da adogao de um periodo consideravel (10 anos), o que permitiu uma inferencia 

estatistica mais segura, de os dados terem sido coletados de orgaos oficiais, o que de certa 

forma atribuiu maior credibilidade aos resultados encontrados; o estudo nao e conclusivo 

nem possibilitou maiores generalizagoes. No entanto, isso nao tomou os resultados obtidos 

inconsistentes, mas em si acrescentou um poder de predigao dentro da media 

principalmente por apresentarem uma boa normalidade (estatistica parametrica). 

A pesquisa aqui desenvolvida mostrou que o negocio agropecuario e tido em nosso pais 

como promissor, nao como metas subjetivas e ilusorios de um mercado ainda incipiente, 

mas como um grande mercado em franca expansao capaz de gerar boas oportunidades de 

negocio. Desta forma, espera-se que este trabalho sirva de base para outros na area de 

Contabilidade Rural e Agronegocio e recomenda-se a realizagao de estudos mais 

aprofundados sobre a tematica rural com a utilizagao de mais empresas e de outros 

indicadores calculados pelos orgaos oficiais. O IBGE e o Banco Central, por exemplo, 

disponibilizam varios indicadores sobre o desempenho do comercio, da industria, e tambem 

sobre a estrutura economica e social brasileira. 
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ANEXOS 
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A N E X O 01 - Relatorio resumo da Regressao Simples da empresa Rasip Agro Pastoril feita 

com auxilio dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Microsoft Excel®: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RESUMO DOS RESULTADOS 

Estatistica de regressao 

R multiplo 

R-Quadrado 

R-quadrado ajustado 

Erro padrao 

Observacoes 

0,929104623 

0,8632354 

0,846139825 

5130,637976 

10 

ANOVA - Analise de Variancia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GL SQ MQ F F de significagao 

Regressao 1 1.329.193.694,53 1.329.193.694,53 50,494669 0,000101395 

Residuo 8 210.587.568,37 26.323.446,05 

Total 9 1.539.781.262,90 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Coeficientes Erro padrao Stat  t  valor-P 95% inferiores 

Intersecao 96992,3429 20534,5392 -4,723375672 0,00149564 -144345,0751 

Variavel X I 0,19695371 0,027716692 7,105960103 0,00010139 0,133038903 

95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0% 

-49639,61062 -144345,0751 -49639,61062 

0,260868517 0,133038903 0,260868517 
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A N E X O 02 - Reiatorio resumo da Regressao Simples da empresa Renar Magas S A . feita 

com auxilio dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Microsoft Excel®: 

RESUMO DOS RESULTADOS 

Estatistica de regressao 

R multiplo 

R-Quadrado 

R-quadrado ajustado 

Erro padrao 

Observacoes 

0,682115231 

0,465281188 

0,398441337 

10969,55748 

10 

ANOVA - Analise de Variancia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GL SQ MQ F F de significagao 

Regressao 1 837.641.592,87 837.641.592,87 6,961134387 0,02978739 

Residuo 8 962.649.529,63 120.331.191,20 

Total 9 1.800.291.122,50 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Coeficientes Erro padrao Stat  t  valor-P 95% inferiores 

Intersecao -78384,144 43903,85932 -1,78535886 0,11203054 -179626,6253 

Variavel X 1 0,15635045 0,059259658 2,638396177 0,02978739 0,019697439 

95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0% 

22858,33682 -179626,6253 22858,33682 

0,29300347 0,019697439 0,29300347 
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A N E X O 03 - Relatorio resumo da Regressao Simples da empresa SLC Agricola S A . feita 

com auxilio dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Microsoft Excel®: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RESUMO DOS RESULTADOS 

Estatistica de regressao 

R multiplo 0,792394 

R-Quadrado 0,627889 

R-quadrado ajustado 0,581375 

Erro padrao 153118,9 

Observacoes 10 

ANOVA - Analise de Variancia •- •" : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GL SQ MQ F F de significagao 

Regressao 1 3.16488E+11 3.16488E+11 13,49893599 0,006272372 

Resfduo 8 1.87563E+11 23445391399 

Total 9 5,04051 E+11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Coeficientes Erro padrao Stat  t  valor-P 95% inferiores 

Intersecao -954107 354880,5811 2,688528819 0,027559376 -1772462,757 

Variavel X 1 10,504 2,858841813 3,674089818 0,006272372 3,911140559 

95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0% 

-135750,5828 -1772462,757 -135750,5828 

17,09614263 3,911140559 17,09614263 


