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R E S U M O 

A sociedade tem demonstrado recentemente uma preocupacao com as questoes ambientais 
evidenciadas nos mais diversos meios de comunicacao. Pode-se considerar o fato dos 
fenomenos naturais e tragedias ambientais vivenciados atualmente, terem instigado essa 
melhor reflexao social quanta aos impactos causados pelo ser humano ao meio ambiente. 
Diante deste cenario, esta pesquisa e resultado de urn estudo teorico-empirico sobre a 
mensuracao dos beneficios economicos gerados com o reflorestamento das margens do rio 
Pianco/Piranhas a partir da implantacao do Projeto Ambiental Rio (Con) Vida na cidade de 
Pombal/PB. Desta forma, o objetivo da pesquisa foi mensurar os beneficios gerados com o 
reflorestamento, bem como identificar os gastos necessarios para este reflorestamento e 
ainda tracar o perfil socio-econ6mico da populacao beneficiada com a implantacao do 
Projeto Ambiental. O presente estudo foi orientado considerando-se alem dos aspectos 
bibliograficos, urn enfoque pratico, com a aplicagao de urn questionario aos proprietaries 
ribeirinhos ao Rio Pianco/Piranhas, e urn segundo questionario, ao responsavel tecnico pelo 
Projeto Ambiental Rio (Con) Vida, envolvendo diversas questoes relacionadas ao 
reflorestamento do entorno do rio Pianco/Piranhas com diversas especies de arvores 
frutiferas. Diante da analise dos resultados alcancados com a presente pesquisa constatou-
se que os beneficios economicos gerados com o investimento no reflorestamento das 
margens do Rio Pianco/Piranhas na cidade de Pombal/PB podera gerar renda para os 
moradores das margens do rio que envolve este projeto, alem de proporcionar urn fomento 
da economia regional e, consequentemente a melhoria de vida das familias beneficiadas 
com o projeto de reflorestamento. 

Palavras-Chave: Contabilidade ambiental; Reflorestamento; Preservacao ambiental. 



A B S T R A C T 

The society has demonstrated recently a concern with environmental issues highlighted in 
various media. One can consider the fact of natural phenomena and experienced 
environmental tragedies have instigated this currently, better social reflection regarding the 
impact caused by human beings to the environment. On this scenario, this survey is the 
result of a theoretical and empirical study on the measurement of economic benefits 
generated with the reforestation of the banks of the River Pianco/Piranhas from the 
deployment project Environmental River (Con) Life in the city of Pombal/PB. This way, the 
goal of the survey was to measure the benefits generated with the reforestation, as well as 
identify the expenses required for this reforestation and still keep the socio-economic 
communities with Environmental Project deployment. The present study was guided 
considering addition of bibliographic aspects, a practical focus, with the implementation of a 
questionnaire to riparian owners to Rio Pianco/Piranhas, and a second questionnaire, the 
technician by environmental project Rio (Con) Life, involving various issues surrounding the 
reforestation of Rio Pianco/Piranhas with several species of fruit trees. On the analysis of the 
results achieved with this survey found that the economic benefits generated by investing in 
the reforestation of the banks of the River Pianco/Piranhas in the city of Pombal/PB can 
generate income for residents of the banks of the river that surrounds this project, in addition 
to providing a stimulating the regional economy and the improvement of life of families 
benefited with the reforestation project. 

Keywords: environmental accounting; Reforestation; environmental preservation. 
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1 APRESENTACAO 

O mundo vem passando por diversas transformacoes ambientais, gerando uma serie de 

debates e discussoes relativas ao meio ambiente. Isto demonstra uma preocupagao 

expressada rotineiramente pelos meios de comunicacao, nos informes publicitarios, 

incentivando as empresas a se inclufrem neste processo de desenvolvimento de forma 

sustentavel, e a sociedade em aplicar a consciencia quanto a questao de preservacao da 

natureza, como forma de garantir a sobrevivencia das geracoes futuras. 

Alguns acontecimentos globais vem alterando toda a estrutura geo-ambiental da terra. Em 

algumas regioes do planeta, terremotos alcancando graus em escala surpreendente, em 

outras temperaturas elevadissimas castigando o solo e a vegetacao, e em alguns 

continentes chuvas torrenciais e tempestades devastadoras, enquanto que, em outros 

lugares, prevalece a seca terrivel e causticante. 

Desta forma, pode se levar em consideracao o fato destes fenomenos naturais e tragedias 

ambientais vivenciados atualmente ter instigado uma melhor reflexao social quanto ao meio 

ambiente. Muito embora, estes acontecimentos naturais possam ter suas causas justificadas 

pela propria acao do homem, o impacto da especie humana sobre o meio ambiente tern sido 

comparado por alguns cientistas as grandes catastrofes do passado geologico da terra. 

A humanidade deve reconhecer que agredir o meio ambiente poe em perigo a sobrevivencia 

de sua propria especie, e pensar que o que esta em jogo nao e uma causa nacional ou 

regional, mas a existencia de toda humanidade. E a vida que esta em jogo. Pode-se 

conceber urn ecossistema sem o homem, nao se pode encontrar o homem sem algum 

ecossistema (TINOCO, 2006, p. 35 apud KRAEMER). 

Neste sentido, infere-se que a questao ambiental, atraves dos acontecimentos naturais, 

pelas suas magnitudes e relevancia, deve-se tomar motivo de discussao na sociedade, pois 

as agressoes investidas pela humanidade no ecossistema do planeta, vem colaborando 

substancialmente para a extincao da sua propria especie. 

Para CaprazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Apud Tinoco (2006), "Somos moradores da 'casa Terra' e devemos nos 

comportar como se comportam os outros moradores dessa casa - as plantas, os animais, e 

os microorganismos que constituem a vasta rede de relacoes que chamamos 'teia da vida'." 
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Diante do exposto, deve-se observar como se comporta o mundo natural atraves de toda 

sua composicao vital, para dai desenvolver principios morais para o comportamento 

humano, e vivendo de forma harmoniosa com os demais seres. 

Partindo desse entendimento, a contabilidade ambiental apresenta-se, dentro das ciencias 

sociais, como ferramenta que pode ser utilizada no processo de mitigar os impactos 

ambientais causados pelas organizacoes e, tambem no auxilio gerencial dos procedimentos 

a serem adotados para uma boa catalisacao dos investimentos ambientais e do retorno 

obtido. 

A contabilidade ambiental torna-se uma ferramenta gerencial relevante e imprescindivel 

para a mensuracao dos onus decorrentes de impactos no meio ambiente gerado pelas 

atividades economicas, bem como para a avaliaeao de alternativas operacionais e 

tecnologicas voltadas para o desenvolvimento sustentavel (CARVALHO, 2004). 

Seguindo a citacao anterior, muito embora a contabilidade seja uma ciencia utilizada pela 

humanidade desde a antiguidade, a contabilidade ambiental surge como uma variavel 

recente no conhecimento contabil. Direcionando, de certa forma, profissionais, empresarios 

e sociedade em geral a sua implementacao imediata no contexto social. 

Desta forma, pretende-se utilizar a disponibilidade da contabilidade ambiental para 

identificar os beneficios economicos condicionados aos investimentos ambientais como 

forma de atingir os fins propostos neste estudo. 

A necessidade iminente de aproveitamento dos recursos hidricos disponiveis na regiao de 

Pombal, alem do fator preservacao esta intrinseca nesta necessidade, fez com que 

despertasse no consciente humano uma preocupacao com o rio Pianco/Piranhas. 

Para tanto, mediante o que foi exposto, o presente trabalho mensurou os beneficios 

economicos gerados a partir do reflorestamento com especies de arvores frutiferas das 

margens do rio Pianco/Piranhas na cidade de Pombal - PB realizado pelo projeto Rio 

(Com)Vida. Pretende-se mensurar os fatores, positivos e negativos, que dentro do contexto 

de preservacao e reflorestamento das margens do Rio Pianco/Piranhas ira promover o 

desenvolvimento da regiao de forma sustentavel, ou seja, promover o crescimento 

economico utilizando de forma racional os recursos disponiveis, a partir da aplicacao do 

projeto ambiental RIO (COM)VIDA, garantindo dessa forma a sobrevivencia dos ribeirinhos 

e o avanco da economia local. 
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1.1 DELIMITACAO DO TEMA E A PROBLEMATICA DA PESQUISA 

Ao tempo que a sociedade cresce e se desenvolve, concomitantemente, acompanham este 

crescimento os problemas ambientais relacionados a seu desenvolvimento. Preocupados 

com a situacao da sociedade, govemo e o empresariado tern aderido aos movimentos 

empenhados a questao ambiental. 

Cabe ressaltar, que ao relacionar desenvolvimento economico e preservacao do meio 

ambiente, a ONU define o desenvolvimento sustentavel como aquele que atende as 

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das geracoes futuras em 

satisfaze-las (RIBEIRO, 2005). 

Neste sentido, a abordagem da questao ambiental relacionada ao desenvolvimento 

sustentavel confirma a necessidade de investimentos no reflorestamento das margens do rio 

Pianco/Piranhas, com an/ores frutiferas, como forma de preservar o ecossistema local, alem 

de favorecer para o crescimento economico da regiao atraves da utilizacao dos frutos como 

meio de geracao de emprego e renda. 

Desta forma, o desenvolvimento sustentavel apresenta-se como urn processo de mudancas 

na qual a exploracao de recursos, o direcionamento de investimentos, a orientacao do 

desenvolvimento tecnologico e as mudancas institucionais estao em harmonia e valorizam o 

potencial, presente e futuro, para a humanidade satisfazer suas exigencias e aspiracoes. 

Partindo desse entendimento, o aproveitamento dos recursos, agua e solo, disponiveis no 

municipio de Pombal/PB possibilita a exploracao e investimentos necessarios para o 

aumento do potencial economico da cidade, vislumbrando uma harmonia do homem com o 

meio, e garantindo a sobrevivencia das proximas geracoes. 

Em sintese, desenvolvimento sustentavel corresponde a satisfacao das necessidades 

sociais, sem prejuizo das geracoes futuras. 

Dificilmente pode-se falar em desenvolvimento economico sem relaeiona-lo a produgao de 

impactos ambientais, conforme destaca CARVALHO (2007) apud SOUSA (2009, p. 27) "o 

desenvolvimento economico sem urn compromisso com o capital social torna-se desumano 

e provoca exclusao social e impactos ambientais que afetam a geragao atual e as futuras". 

Diante disto, IUDICIBUS E MARION (2000) apud SOUSA (20009, p. 17), consideram que a 

contabilidade pode ser compreendida como urn importante instrumento de colaboragao do 
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fornecimento de informacao de carater economica, financeira, fisica, produtiva e social aos 

usuarios intemos e externos, a fim de tornar publico os meios que a empresa buscou para 

alcancar tal objetivo. 

Desta forma, pode-se considerar dentro do processo de producao, que a contabilidade 

apresenta-se fundamental para registrar de maneira confiavel todas variaveis envolvidas no 

processo, alem de evidenciar os fatos contabeis ocorridos atraves de suas tecnicas, auxilia 

na gestao e gerenciamento dos recursos utilizados. 

Diante da situacao exposta, de que forma pode-se considerar urn desenvolvimento 

economico sem agredir o meio ambiente? Como vislumbrar urn aumento na geragao de 

emprego e renda da regiao utilizando praticas de conservacao e preservacao do meio-

ambiente? Sao questionamentos como estes que remete o reforco a necessidade de 

estudos que comprovem a viabilidade de se aplicar acoes voltadas ao desenvolvimento 

economico, mas de forma sustentavel e com responsabilidade social. 

Segundo Pa/Va (2003, p. 12) e papel da Contabilidade a formulacao de parametros de 

mensuracao e registro que permitam o acompanhamento da convivencia da empresa com o 

meio ambiente e a evolucao economica e patrimonial de tal relacao, no decorrer do tempo. 

Ainda seguindo o mesmo entendimento, Ferreira (2009, p. 11) comenta: "Se o uso dos 

recursos naturais nao afetasse as relacoes economicas e, principalmente para a 

contabilidade, o patrimonio das organizacoes, nao haveria necessidade de relatar e medir 

esses fatos e, portanto, ela nao seria necessaria". 

Dessa forma, alem da utilizacao das praticas sustentaveis ha a necessidade de que os fatos 

devem ser devidamente mensurados e registrados para urn melhor controle dos eventos e, 

consequentemente, possa garantir uma maior seguranca na aplicagao de novas estrategias 

e aumentar a confianca nos momentos de decisao. 

A partir do exposto anteriormente, surge o seguinte questionamento: Quais os beneficios 

economicos gerados com o reflorestamento das margens do Rio Pianco/Piranhas na 

cidade de Pombal/PB com especies de arvores frutlferas adaptadas a regiao? 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

A crescente degradacao do meio ambiente, demonstrada pelos recentes acontecimentos 

ambientais, como: aquecimento global; efeito estufa e outros, podem encontrar suas 

justificativas na falta de consciencia do homem em nao utilizar os recursos naturais de 

maneira sustentavel. 

Alem do uso desordenado dos recursos naturais o homem ainda nao estabeleceu criterios 

de utilizacao e reposigao destes recursos, agredindo de forma irreparavel a natureza, e 

estes acontecimentos sao a causa e efeito das acoes do homem no planeta terra. 

Apesar de apresentar uma preocupacao recente, a responsabilidade da sociedade com o 

meio ambiente, esta previsto na Constituicao Federal, onde apresenta em seu artigo 225 a 

seguinte redacao: "Todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico e 

a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geracoes". 

Neste entendimento Fiorillo (2004, p. 24), enfatiza: 

O princfpio do desenvolvimento sustentavel tern por conteudo a 
manutencao das bases vitais da producao e reproducao do homem e de 
suas atividades, garantindo igualmente uma relacao satisfatoria entre os 
homens e destes com o seu ambiente, para que as futuras geracoes 
tambem tenham oportunidade de desfrutar os mesmos recursos que temos 
hoje a nossa disposicao. 

Neste contexto, e importante mencionar que a Contabilidade do meio ambiente tern crescido 

de importancia para as empresas em geral porque a disponibilidade e/ou escassez de 

recursos naturais e a poluicao do meio ambiente tornaram-se objeto de debate economico, 

politico e social em todo mundo (TEIXEIRA 2000, apud SANTOS, 2008, p. 04). 

A partir desta sistematica, percebe-se a fundamental importancia de urn estudo relacionado 

ao reflorestamento das margens do Rio Pianco/Piranhas na cidade de Pombal aliado a 

producao economica atraves da mensuragao dos fatores que produziram efeitos positivos 

na economia local, sem esquecer a responsabilidade social, proporcionando o 

desenvolvimento economico de maneira sustentavel. 

O Rio Pianco/Piranhas, esta localizado no semi-arido nordestino, mais precisamente no 

sertao paraibano, cortando o estado da Paraiba e desaguando no litoral do Rio Grande do 

Norte. Sendo o unico rio do estado a beneficiar outro. Sua extensao e entorno de 490 km, 
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destes pouco mais de 100 km estao em territorio paraibano, e percorre dentro do municipio 

de Pombal/PB cerca de 48 km, aproximadamente. Sua largura maxima e de 150m e a 

profundidade e de 4m. 

Nasce na Serra Pintada, no municipio de Conceicao, lancando-se no Acude de Mae D' Agua 

e se encontra com o rio Piranhas, 5 km abaixo da cidade de Pombal, e a partir dai 

denomina-se Pianco/Piranhas desembocando suas aguas na barragem Armando Ribeiro 

Gonealves no Estado do Rio Grande do Norte, e consequentemente, desaguando 

diretamente no Oceano Atlantico. Por estes atributos e considerado o rio perenizado mais 

importante do Sertao Nordestino (Projeto Rio (Con)Vida). 

O rio Pianco/Piranhas, assim como outros do cenario nacional e internacional, vem sofrendo 

serios problemas de natureza antropica que o tern levado a urn estado de alerta, uma vez 

que tern dado sinais de esgotamento de impactos. Desta forma, torna-se emergencial as 

acoes para uma revitalizacao do mesmo, para que a qualidade de vida seja mantida e a 

natureza conservada. 

A cidade de Pombal esta localizada no Sertao da Paraiba e vem enfrentando serios 

problemas de natureza ambiental. Seja a desertificacao, ou impacto do desmatamento, 

sejam a poluicao dos mananciais, ou mesmo a falta de conhecimento por parte da 

populacao que insistem em tecnicas equivocadas de manuseio agricola contribuindo de 

forma determinate para a evolucao da degradacao ambiental na regiao, pondo em risco a 

vida dessa comunidade. 

Por se tratar, de urn rio importante dentro das bacias hidrograficas existentes no estado, e 

da cidade de Pombal/PB se destacar pela sua capacidade economica, bem localizada e 

estruturada, surge a necessidade de aproveitar estes fatores a fim de produzir emprego e 

renda para a populagao, contribuindo para a continuidade do rio sem agredir o meio 

ambiente. 

O estudo apresentado tern como base o Projeto Ambiental da Organizacao Nao-

Governamental GERMINAR - Rio (Con)Vida - que tern parcerias com Governo Estadual, 

Municipal, empresas privadas, profissionais liberals e sociedade civil. O Projeto Rio 

(Con)Vida, alem de outras acoes voltadas as questoes ambientais, tenciona promover ac5es 

de ordem socio/ambiental com efeitos diretos ou indiretos sobre o Rio Pianco/Piranhas na 

cidade de Pombal, visando uma recuperagao da qualidade do manancial e a melhoria da 

qualidade de vida as populacoes do entorno. 
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Uma das agoes do projeto ambiental destaca-se na produgao e distribuigao de mudas para 

o reflorestamento das margens do rio com as principals especies vegetais nativas para 

recomposigao das matas ciliares como: Ingazeira; Oiticica; Canafistula entre outras 

especies, como tambem a distribuigao de mudas de especies vegetais frutiferas adaptadas 

a regiao, a exemplo de: Goiabeira; Mangueira; Cajueiro; Pitomba; Acerola, Graviola e 

Jatoba. 

O presente estudo destacou apenas a parte direcionada a produgao e distribuigao das 

especies frutiferas adaptadas a regiao com os ribeirinhos, como forma de contribuir na 

valoragao de mecanismos de agregar produgao ao desenvolvimento sustentavel. Para tanto, 

considera-se fator economico-ambiental importante o reflorestamento das margens do rio 

com estas especies, como forma de garantir o sustento das familias, alem fornecer impulso 

a economia local. 

Neste contexto, os fatores que justificam este estudo podem ser sintetizados da seguinte 

forma: a) Preocupagao com a preservagao do meio ambiente; b) Desenvolvimento 

economico aliado a responsabilidade ambiental; c) Contabilidade ambiental como auxilio no 

processo de informagao e gerenciamento; d) Desenvolvimento regional atraves da geragao 

de emprego e renda; e) Aproveitamento dos recursos hidricos disponiveis; f) Necessidade 

de mensurar os beneficios economicos com o reflorestamento das margens do Rio 

Pianco/Piranhas da cidade de Pombal/PB como processo de recomposigao das matas 

ciliares. 
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1.3 OBEJTIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

• Mensurar os beneficios economicos gerados com o reflorestamento das margens do 

Rio Pianco/Piranhas com especies de arvores frutiferas adaptadas a regiao da 

cidade de Pombal/PB. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

• Identificar os gastos necessarios com o reflorestamento na area objeto desta 

pesquisa; 

• Descrever a area de reflorestamento; 

• Tracar o perfil socio-economico da populagao beneficiada com o Projeto Rio 

(Con)Vida; 

• Mensurar os beneficios gerados por familia envolvida. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Para a realizacao da presente pesquisa foram adotados alguns procedimentos 

metodologicos que se fizeram necessarios acompanhar durante o seu desenvolvimento, 

para se chegar a concretizacao do objetivo proposto. 

Segundo Serra Negra (2004)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Lopes (2006, p. 181) metodologia e ciencia ou estudo 

dos metodos. Trata-se da Investigacao sobre os metodos empregados nas diferentes 

ciencias, seus fundamentos e validade, e sua relacao com as teorias cientifica. 

Ainda segundo o entendimento de Serra Negra (2004), ha de se distinguir metodologia de 

metodo. Este e o conjunto de processos racionais postos em pratiea para chegar a verdade. 

A metodologia e o estudo (analise e descricao) de qualquer metodo cientifico. 

Neste capitulo, serao abordados os procedimentos metodologicos utilizados no 

desenvolvimento do trabalho, alem das classifieacoes e da apresentagao das variaveis de 

investigacao. 

2.1 Natureza da pesquisa 

Para levantamento dos elementos necessarios ao alcance dos objetivos deste estudo foram 

utilizados os metodos de coleta de informacoes quantitativa. 

A abordagem quantitativa como metodo de investigacao e bastante utilizada no 

desenvolvimento de invest igates descritivas, pois a mesmas procuram descobrir e 

classificar a relacao entre variaveis, assim como a investigacao da relacao de causalidade 

entre os fenomenos causa e efeito. O termo quantitative significa quantifica opinioes, dados, 

na forma de coleta de informacoes (SILVA, 2006, 28). 

Neste sentido, fica explicito que o metodo de coleta de dados, quantitative, dentro do 

processo investigative foi utilizado para que pudesse garantir a precisao dos resultados 

obtidos na conclusao da pesquisa. 
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2.2 Classificacao quanto aos meios 

O processo de efetivagao do trabalho teve inicio com uma investigacao desenvolvida com 

base numa pesquisa documental, bibliografica e de campo, aumentado consideravelmente 

as possibilidades de sucesso no resultado almejado. 

A pesquisa bibliografica traz explicacao acerca de urn problema a partir de referenciais 

teoricos anteriormente publicados. Pode ser realizada independentemente ou como parte da 

pesquisa descritiva experimental. Ambos os casos buscam conhecer e analisar as 

contribuicoes culturais ou cientificas do passado existentes sobre urn determinado assunto, 

tema ou problema (CERVO E BERVIAN, 1983,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud LOPES, 2006, p. 213). 

No entanto, a pesquisa bibliografica ha de ser diferenciada, o que nao acontece 

frequentemente, da pesquisa de documentos. O levantamento bibliografico e mais amplo do 

que a pesquisa documental, embora possa ser realizada simultaneamente com a pesquisa 

de campo e de laboratorio. A pesquisa bibliografica tern por finalidade conhecer as 

diferentes formas de contribuigao cientifica que se realizaram sobre determinado assunto ou 

fenomeno (OLIVEIRA, 2002, apud LOPES, 2006, p. 213). 

O que difere a pesquisa documental da bibliografica e a utilizagao de material que ainda nao 

recebeu tratamento analitico ou que pode ser reelaborado; suas fontes sao muito mais 

diversificadas e dispersas (SILVA, 2003, p. 61). 

Para tanto, como meio de coleta de informagoes buscou-se concentrar uma pesquisa 

bibliografica a diversos autores renomados que tratam do assunto definido nesta pesquisa 

para melhor compor o referencial. 

Na pesquisa documental, os dados foram coletados atraves de consultas a repartigoes 

publicas, Estadual - EMATER (Empresa de Assistencia Tecnica e Extensao Rural da 

Paraiba); Municipal, nas Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente; e Federal - IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), bem como a analise documental do proprio 

Projeto original Rio (Con)Vida. 

Em ambito municipal foi efetuada uma consulta a Prefeitura Municipal de Pombal, por 

intermedio das Secretarias de Agricultura e do Meio Ambiente, na busca de identificagao e 

localizagao das propriedades rurais e agricultores; tipos de produtos comercializados nas 

feiras; culturas agricolas desenvolvidas em cada regiao; bem como, possiveis projetos de 

incentivo ao cultivo e comercializagao de produtos agricolas na regiao. 
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Na EMATER, orgao estadual, foi efetuada uma visita com intuito de identificar a unidade 

geoambientai em que a regiao esta inserida; qual a paisagem representativa da regiao; 

caracteristicas da situacao de reievo; clima predominante; vegetacao que prevalece na 

regiao, alem do conhecimento do solo e todo o territorio. 

Em esfera federal, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE foram coletados 

informacoes referentes a extensao territorial; quantidade de habitantes urbano e rural; 

densidade demografica, limites e fronteiras. E no Banco do Nordeste do Brasil S/A. - BNB 

foi realizada tambem uma consulta na busca de informacoes que subsidie o processo de 

mensuracao dos beneficios economicos gerados com o reflorestamento das margens do Rio 

Pianco/Piranhas objeto fim proposto na presente pesquisa. 

Infere-se ainda a necessidade como metodo de coleta de informacoes, a pesquisa de 

campo. O presente metodo consiste na observacao dos fatos tal como ocorrem 

espontaneamente, na coleta dos dados e no registro de variaveis presumivelmente para as 

posteriores analises. 

Este tipo de pesquisa nao permite o isolamento e o controle das variaveis supostamente 

relevantes, mas possibilita o estabelecimento de relacoes constantes entre determinadas 

condicoes (variaveis independentes) e determinados eventos (variaveis dependentes) 

observados e comprovados (OLIVEIRA, 1997, apud LOPES, 2006, p. 215). 

Desenvolvida principalmente nas ciencias sociais, a pesquisa de campo e aquela em que o 

pesquisador atraves de questionarios e, entrevistas, protocolos verbais, observacoes, etc., 

coleta seus dados, investigando os pesquisados no seu meio (PRESTES, 2002, apud 

LOPES, 2006, p. 215). 

2.3 Classificacao quanto aos fins 

Em relacao a classifieagao da pesquisa quanto aos fins, pode ser enquadrada como sendo 

descritiva, pois segundo Lopes (2002), na pesquisa descritiva, se observam, registram, 

analisam, classificam e interpretam os fatos sem que o pesquisador Ihes faca qualquer 

inferencia. Assim, o pesquisador estuda os fenomenos de urn mundo fisico e humano, mas 

nao os manipula. Podem ser incluidas entre essas pesquisas, as de opiniao, as 

mercadologicas, as de levantamento socioeconomicos e psicossociais. 
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Este estudo enquadra-se como sendo descritivo por descrever os aspectos de mensuracao 

dos beneficios economicos gerados com o reflorestamento com especies de arvores 

frutiferas das margens do Rio Pianco/Piranhas a partir da aplicacao do projeto ambiental Rio 

(Con)Vida na cidade de Pombal/PB. 

2.4 Area de atuagao da pesquisa 

2.4.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Universo 

O universo da pesquisa consiste na abordagem da aplicabilidade do projeto ambiental, 

tendo como uma das acoes o reflorestamento das margens do Rio Pianco/Piranhas na 

extensao territorial do municipio de Pomba/PB, precisamente nas 35 comunidades rurais, 15 

na margem direita e 20 na margem esquerda do rio, que estao diretamente ligadas ao Rio 

Pianco/Piranhas. 

2.4.2 Amostra 

No procedimento de mensuracao dos beneficios gerados com o reflorestamento destas 

margens, foram aplicados 114 questionarios em propriedades rurais que margeiam o rio 

Pianco/Piranhas, sendo 57 questionarios em cada margem do rio, como elementos de 

amostragem a fim de configurar os resultados almejados na presente pesquisa. 

2.5 FERRAMENTA DE C O L E T A DOS DADOS 

A coleta de dados foi realizada atraves do aperfeicoamento e aplicacao de dois 

questionarios (I e II) elaborados especialmente para esta pesquisa. De acordo com o 

pensamento de LAKATOS apud LOPES (2006, p. 201): "Questionario e urn instrumento de 

coleta de dados, constituido por uma serie ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presenca do entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o 

questionario ao informante pelo correio ou por urn portador; depois de preenchido, o 

pesquisado devolve-o do mesmo modo". 
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O questionario I foi aplicado ao Engenheiro Agricola, responsavel tecnico pela elaboracao 

dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "projeto base" dessa pesquisa, contendo diversas questoes relacionadas aos tipos de 

mudas a serem plantadas, periodo de safras, capacidade de produgao de cada especie, 

custo de produgao de cada muda, alem de outras questoes que auxiliarao numa melhor 

identificagao dos custos imputaveis a cada especie de arvore frutifera, considerando 

extremamente relevantes para a mensuragao dos beneficios economicos gerados com o 

reflorestamento das margens do rio Pianco/Piranhas e para corroborar de forma concreta a 

finalidade do nosso estudo. 

O questionario II foi aplicado aos moradores ribeirinhos (produtores rurais e agricultores), 

com intuito de uma observagao "in loco", compreender os diversos aspectos da sociedade 

diante da perspectiva da implementagao do Projeto Ambiental Rio (Com) Vida, e identificar o 

perfil do agricultor que sera beneficiado com o reflorestamento das margens do rio. Para, a 

partir dos dados coletados, conseguir informagoes que confirmem a necessidade de 

executar urn piano de reflorestamento das margens do Rio Pianco/Piranhas com arvores 

frutiferas de especies variadas. 

O BNB - Banco do Nordeste do Brasil, Instituigao Financeira destinada ao 

desenvolvimento agricola da regiao Nordeste, disponibilizou informagoes relevantes para a 

concretizagao deste estudo. Apos consulta realizada a agenda do BNB na cidade de 

Pombal/PB foram repassadas as tabelas contendo todos os custos das mudas de especies 

frutiferas selecionadas no Projeto Rio (Con)Vida, desde a sua implantagao ate o periodo 

necessario de manutengao das culturas apresentadas. Como forma de verificar a viabilidade 

e retorno financeiro obtido com a implantagao do Projeto Ambiental, foi solicitada a taxa de 

juros aplicada pela a Instituigao Financeira para financiamento de Projetos Agricolas 

destinados aos mine produtores rurais. 

2.6 TRATAMENTO DOS DADOS 

No instante adequado, foi realizada a analise dos dados coletados com o auxilio da 

informatica, atraves da planilha eletronica Excel, programa integrante do pacote Microsoft 

Office. 

Os resultados obtidos foram sintetizados atraves de quadros, tabelas e graficos dinamicos, 

configurando uma utilizagao pratica na obtengao do proposto como finalidade da pesquisa. 
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3 FUNDAMENTACAO TEORICA 

O capitulo seguinte apresenta um estudo bibliografico que fundamenta a pesquisa realizada. 

Para tanto, foi desenvolvido um arcabouco tematico tendo como ponto inicial o conceito de 

contabilidade e sua relacao com o meio ambiente; contabilidade ambiental; gestao 

ambiental; patrimonio ambiental; dando seguimento ao estudo, foram conceituados, ativo e 

passivo ambiental; custos e gastos ambientais; receitas e despesas ambientais e por 

conseguinte foi apresentado um novo pronunciamento contabil, de numero 29, que trata dos 

ativos biologico; desenvolvimento sustentavel e por fim abordou-se o projeto ambiental Rio 

(Con)Vida. 

3.1 Contabilidade e o meio ambiente 

Carvalho (I956)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Apud Monteiro (2009, p. 34) define a Contabilidade como a ciencia que tern 

por objeto o estudo dos livros, documentos, calculos e contas por meio dos quais se 

registram e classificam os atos e fatos administrativos cujos efeitos sobre o patrimonio ela 

ensina a por em evidencia, dando normas para apresentacao grafica dos mesmos. 

No entendimento de Franco (2002, p.77): 

A Contabilidade e a ciencia que estuda e pratica, controla e interpreta os 
fatos ocorridos no patrimonio das entidades, mediante o registro, a 
demonstraeao expositiva e a revelacao desses fatos, com o fim de oferecer 
informacoes sobre a composicao do patrimonio, suas variacoes e o 
resultado econdmico decorrente da gestao da riqueza economica. 

De maneira geral, pode-se dizer que um sistema de informacao contabil sera tao avancado 

quanto mais for capaz de produzir todos os relatorios gerenciais (alem dos tradicionais) da 

forma mais automatica e repetitiva possivel, com o menor grau de trabalho adicional por 

parte do Contador. Nesse caso, tem-se um sistema contabil e estrategico (lUDiCIBUS, 

2002). 

A Contabilidade e comumente conhecida como uma ciencia social que exerce o registro das 

operacoes financeiras, economicas e patrimoniais das instituicoes, sejam elas com ou sem 

fins lucrativos. 
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Para Marion (2005, p. 26), "a Contabilidade e o instrumento que fornece o maximo de 

informagoes uteis para a tomada de decisoes dentro e fora da empresa". 

Desta forma, considera-se que a contabilidade apresenta-se como ferramenta informacional 

essencial as organizacoes, garantindo aos usuarios, interno e externo, esclarecimentos 

sobre a situagao administrativa, economica e financeira, alem de favorecer no processo 

decisorio. 

"A contabilidade nao e uma ciencia exata. Ela e uma ciencia social, pois e a ag io humana 

que gera e modifica o fenomeno patrimonial. A Contabilidade utiliza os metodos 

quantitativos (matematica e estatistica) como sua principal ferramenta (lUDlCIBUS, 2002, p. 

35)". 

Neste sentido, a contabilidade, como ciencia social, tenciona a todo instante a sua 

adequagao a realidade da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades sociais, utiliza-se 

de ferramentas e metodos que a auxiliem reconhecimento, mensuragao e evidenciagao dos 

acontecimentos contabeis visando o alcance dos seus objetivos. 

Ao tratar do relato e da mensuragao dos eventos economicos das organizagoes que tenham 

relagao, direta ou indireta, publicas ou privadas, com o meio ambiente surge a seguinte 

definigao: 

A contabilidade, ou melhor, o contador, deve antes conhecer o contexto em 
que os problemas ambientais ocorrem. Como um sistema de informagao, 
para ser adequado e preciso que ele descreva com clareza os fatos 
referentes a gestao da empresa e que faga isso numa linguagem correta. 
No caso do Meio ambiente, e fundamental que conhega, minimamente, o 
vocabulario tecnico adequado, as questoes maiores que envolvem o 
problema e as possibilidades para medir os impactos ambientais 
(FERREIRA, 2009, p.11). 

Desta forma, nao basta apenas utilizar a contabilidade como ferramenta de informagao e 

mensuragao dos impactos ambientais, e necessario acima de tudo, que o profissional 

contabil conhega o espago onde os problemas ocorrem, utilizando a clareza e o 

entendimento necessario, fundamentals, para o aproveitamento da informagao. 

De acordo com Tinoco (2004)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Bezerra (2006, p. 14), a excessiva degradagao do meio 

ambiente e a redugao dos recursos naturais tern chamado a atengao em todo o mundo, e 

com isso o meio ambiente vem atraindo cada vez mais atengao e interesse. 

Neste contexto, a Contabilidade apresenta fungao social relevante, no que diz respeito as 

informagoes relativas aos impactos sociais e ambientais causados pelas entidades. E cada 

vez mais frequente a busca dos usuarios por informagoes socio-ambientais junto as 
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empresas, exigindo destas uma responsabilidade nao so interna como tambem externa, ou 

seja, que afete a sociedade e o meio ambiente no qual esta inserida (ALBUQUERQUEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Apud 

MACIEL; LAGIOIA; LIBONATI; RODRIGUES; 2008, p. 02). 

Seguindo o mesmo entendimento, a contabilidade pode apresentar-se como instrumento 

importantissimo no momento de informar e conscientizar a empresa e seus envolvidos a 

participarem de forma efetiva no processo de preservacao do meio ambiente e uso 

responsavel dos recursos disponiveis. 

Sendo a Contabilidade uma ciencia em constante evolucao, faz-se necessario para 

compreensao de um novo ramo da contabilidade, que e a Contabilidade Ambiental, um 

estudo de novas tendencias, saindo assim do ambito da contabilidade e entrando no 

socialismo do Desenvolvimento Sustentavel, ou seja, produzir mais utilizando menos 

recursos naturais e agredindo menos o meio ambiente. 

A contabilidade ambiental e o registro do patrimonio ambiental: bens, direitos e obrigagoes 

ambientais, de determinada entidade, e suas respectivas mutacoes, expressa 

monetariamente (TINOCO, 2004). 

Segundo o entendimento de Paiva (2003) a contabilidade ambiental e a atividade de 

identificacao de dados e registros de eventos ambientais, processamento e geragao de 

informacoes que subsidiem o usuario servindo como parametro em suas tomadas de 

decisoes. 

De acordo com Ribeiro (2005) Apud Carvalho (2007), os objetivos da contabilidade 

ambiental se consubstanciam em "[...[ identificar, mensurar e esclarecer os eventos e 

transacoes economico-financeiros que estejam relacionados com a protecao, preservacao e 

recuperacao ambiental, ocorridos em um determinado periodo, visando a evidenciacao da 

situacao patrimonial de uma entidade." 

Desta forma, compreende-se a contabilidade ambiental como sendo o langamento de 

maneira formal dos acontecimentos mutaveis na organizagao, ativos e passivos ambientais, 

bem como receitas e despesas desta natureza, ilustrados monetariamente de tal forma que 

transmita informagoes uteis aos usuarios. 

Ja para Kraemer apud Ferigolo (2002) e a contabilizagao dos beneficios e prejuizos que o 

desenvolvimento de um produto ou servico pode trazer ao meio ambiente, isto e, um 

conjunto de agoes planejadas para desenvolver um projeto com preocupagao ao meio 

ambiente. 
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Partindo deste entendimento, a contabilidade ambiental nao se volta apenas para o registro 

dos fatos contabeis e suas referidas evidenciagoes, mas tambem contabilizar os impactos 

que o meio ambiente sofre com a produgao de um determinado bem. 

Ainda segundo Kraemer (2002)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Ferigolo (2008, p. 04), pode-se apontar diversas 

vantagens relacionadas ao uso da contabilidade no enfoque ambiental, tais como: 

• Mensurar e alocar os custos ambientais, permitindo um planejamento 
continuo de suas aplicacoes; 
• Mensuracao dos passivos ambientais; 
• Utilizacao intensiva de notas explicativas e indicadores de desempenho 
ambiental; 
• Poder verificar de forma precisa as reducoes com recursos como agua, 
energia, solo e demais potenciais do meio ffsico; 
• Tomar decisoes baseadas nos custos e beneficios registrados na propria 
contabilidade ambiental; 
• Fornecer informacoes e demonstratives sobre a eficacia e viabilidade 
economica das acoes ambientais; 
• Publicar o balaneo social e ambiental, gerando transparencia e interesse 
social. 
• Constantes correcoes das acoes ambientais, reduzindo o nivel de 
agressao a natureza na fabricacao de produtos e servicos imprescindfveis a 
populagao. 
• Qualidade na analise dos dados e sua interpretaeao tanto pelo publico 
interno e externo, permitindo uma avaliacao da qualidade da gestao 
ambiental da entidade. 

A importancia da contabilidade ambiental e observada no momento de mensurar os custos e 

gastos ambientais, bem como os passivos ambientais, alem do fornecimento de subsidios e 

informagoes aos usuarios uteis no momento de tomada de decisao. 

Vale ressaltar que a contabilidade ambiental evidencia outros fatos importantes, como o 

tratamento racional e sustentavel dos recursos naturais, como forma de diminuir a agressao 

a natureza, apresentando-se categoricamente como ferramenta relevante no processo de 

gestao ambiental. 

De acordo com Ribeiro apud Braga; Maciel (2006, p. 45): 

A contabilidade ambiental nao e uma nova ciencia, mas sim, uma 
segmentagao da tradicional ja, amplamente, conhecida. Adaptando o 
EGICA objetivo desta ultima, podemos definir como objetivo da 
contabilidade ambiental: identificar, mensurar e esclarecer os eventos e 
transagoes economicc—financeiras que estejam relacionados com a 
protegao, preservagao e recuperagao ambiental, ocorridos em um 
determinado periodo, visando a evidenciagao da situagao patrimonial de 
uma entidade. 

Desta forma, pode-se considerar fundamental a utilizagao da contabilidade ambiental no 

processo de desenvolvimento economico e produtivo, pois alem das praticas habituais de 

identificar, evidenciar e mensurar os eventos contabeis, auxilia as organizagoes a se 
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manterem no processo produtivo, diminuindo o maximo possivel, a agressao e prejufzos 

causados a natureza. 

3.2 Gestao ambiental 

Diversas organizacoes, cada vez mais, estao incrementando acoes de natureza ambiental 

como forma de agregar valor aos seus produtos ou apresentar uma variavel singular frente 

aos concorrentes, aliando gestao ambiental ao marketing empresarial. Isto pode ser 

justificado pela recente preocupaeao dos empresarios e da sociedade em discutir a questao 

ambiental, seja pela utilizacao de menos recursos naturais, seja pela reducao de custos ou 

adicionais ou ate mesmo pela prevencao e reducao dos impactos ambientais. 

De acordo com Tinoco e Kraemer (2006, p. 109) gestao ambiental e um sistema que inclui 

estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, praticas, 

procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar 

criticamente e manter a politica ambiental. E o que a empresa faz para minimizar ou eliminar 

os efeitos negativos provocados no ambiente por suas atividades. 

Desta forma, deve ser considerado o fator de gerenciamento das atividades diretamente 

relacionadas a producao para que todo o processo ocorra de maneira padronizada e 

organizada segundo o planejamento realizado, para minimizar, o maximo possivel, os 

impactos ao meio ambiente. 

O processo de gestao ambiental leva em consideracao todas aquelas variaveis de um 

processo de gestao, tais como o estabelecimento de politicas, penalidades, decisao, 

coordenacao, controle, entre outros, visando principalmente ao desenvolvimento sustentavel 

(Ferreira, 2009, p. 33). 

De modo geral, Antonius (1999)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Apud Tinoco e Kraemer (2006, p. 109) revela que o 

gerenciamento ambiental pode ser conceituado como a integracao de sistemas e programas 

organizacionais que permitam: 

• Controle e reducao dos impactos no meio ambiente, devido as 
operacoes ou produtos; 

• Cumprimento de leis e normas ambientais; 
• Desenvolvimento e uso de tecnologias apropriadas para minimizar ou 

eliminar resfduos industrials; 
• Monitoramento e avaliagao dos processos e parametros ambientais; 
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• Eliminaeao ou reducao dos riscos ao meio ambiente e ao homem; 
• Utilizaeao de tecnologias limpas (clean Technologies), visando 

minimizar os gastos de energia e materiais; 
• Melhoria do relacionamento entre a comunidade e o governo; 

• Antecipacio de questoes ambientais que possam causar problemas ao 
meio ambiente, e particularmente, a saude humana. 

Neste sentido, pode-se considerar a gestao ambiental como sendo um processo sistematico 

organizado que utiliza normas e procedimentos voltados para a conscientizagao dos 

usuarios (empresarios, governo e sociedade) para o cumprimento de acoes preventivas que 

possibilitem a melhoria de vida no planeta. 

De acordo com o pensamento de Macedo (1994) Apud Tinoco e Kraemer (2006, p. 111) a 

gestao ambiental se subdivide em quatro niveis: 

• Gestao de processos: envolve a avaliacao de qualidade ambiental de 
todas as atividades, maquinas e equipamentos relacionados a todos os 
tipos de manejo de insumos, materias-primas, recursos humanos, 
recursos logisticos, tecnologias e servicos de terceiros; 

• Gestao de resultados: envolve a avaliacao da qualidade ambiental dos 
processos de producao, atraves de seus efeitos ou resultados 
ambientais, ou seja, emissoes gasosas, efluentes liquidos, residuos 
solidos, particulados, odores, rufdos, vibracoes e iluminacoes; 

• Gestao de sustentabilidade: envolve a avaliacao da capacidade de 
resposta do ambiente aos resultados dos processos produtivos que nele 
sao realizados e que o afetam, atraves da monitoracao sistematica da 
qualidade do ar, da agua, do solo, da flora, da fauna e do ser humano: 

• Gestao do piano ambiental: envolve a avaliacao sistematica e 
permanente de todos os elementos constituintes do piano de gestao 
ambiental elaborado e implementado, aferindo-o e adequando-o em 
funcao do desempenho ambiental alcancado pela organizacao. 

Conforme o exposto, a utilizaeao da gestao ambiental no processo produtivo das 

organizacoes, ocorre como em qualquer metodo de gestao. Aplicando-se as variaveis 

necessarias e utilizando as tecnologias apropriadas (limpas), que conservem o meio 

ambiente, a organizacao se destaca como ambientalmente responsavel. 

Contudo, as organizacoes tidas, ambientalmente responsaveis, a partir da exploracao da 

vantagem competitiva de fornecer produtos ambientalmente apropriados, podem apresentar 

uma politica mercadologica diferente das dos seus concorrentes. Lembrando que, as 

organizacoes, dentro do processo produtivo, devem considerar a responsabilidade existente 

entre produto, meio ambiente e a sociedade. 

De acordo com Ferreira (2009, p. 41): "O objetivo maior da gestao ambiental deve ser o de 

propiciar beneficios a organizacao que superem, anulem ou diminuam os custos das 
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degradagoes, causadas pelas demais atividades da organizacao e, principalmente, pela 

area produtiva". 

Ainda segundo a autora: "A principal razao para que a gestao ambiental venha a existir e a 

de que ela deve propiciar o melhor retorno economico possivel sobre os recursos da 

entidade, considerando a preservagao do meio ambiente". 

Em relagao as vantagens competitivas na aplicacao da gestao ambiental nas empresas, 

Maimon (1996)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Apud Maciel; Lagioia; Libonati; Rodrigues (2008, p. 08) afirma que "em 

termos organizacionais, os parametros relacionados ao meio ambiente passam a ser 

levados em conta no planejamento estrategico, no processo produtivo, na distribuigao e 

disposigao final do produto". 

Ainda segundo o entendimento de Maimon (1996), a implantagao do Sistema de Gestao 

Ambiental tambem pode ser um fator importante para a empresa, e se da em cinco etapas 

sucessivas e continuas que sao: "Politica Ambiental da organizagao; Planejamento; 

Implementagao e Operagao; Monitoramento e Agoes Corretivas; e Revisoes no 

gerenciamento". 

Todas essas etapas buscam a melhoria continua, ou seja, um ciclo dinamico no qual esta se 

reavaliando permanentemente o sistema de gestao e procurando a melhor relagao possivel 

com o meio ambiente. 

Diante do exposto, constata-se que as organizagoes que inserem a gestao ambiental no 

processo produtivo, alem de reduzir ou eliminar custos, e apresentar uma vantagem 

competitiva em relagao as demais, estara promovendo um aumento na lucratividade e 

evitando consideravelmente o impacto ao meio ambiente no future 

Ha de se destacar ainda a necessidade de mensuragao das variaveis ambientais 

diretamente relacionadas ao processo produtivo. Para tanto, Ferreira (2009, p. 53) relata 

que o objeto da mensuragao e o evento economico e este deve representar uma decisao 

tomada. 

No entendimento da autora, as decisoes mais importantes relacionadas com a atividade do 

meio ambiente estao vinculadas a aspectos operacionais, economicos e financeiros dessa 

gestao. Para tanto a mensuragao desses eventos deve ter a capacidade de: 

• Estabelecer como unidade de mensuragao a unidade monetaria; 
• Permitir a avaliagao dos ativos pelos beneficios futuros que ele podera 

propiciar a entidade; 
• Permitir a avaliagao dos passivos efetivos pelo valor presente da dfvida; 
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• Permitir a previsao dos passivos contingentes, pelo valor presente da 
expectativa de restrigSes futuras sobre os ativos; 

• Representar capitals equivalentes em diferentes datas, permitindo sua 
comparabilidade; 

• Que a moeda esteja isenta das variagoes em seu poder aquisitivo, ou 
seja, use taxas de inflacao que possam corrigir isso; 

• Evidenciar os efeitos do tempo sobre os capitals, aplicando as taxas de 
juros pertinentes a cada evento; 

• Estabelecer um preco de transferencia para os servieos prestados ou 
produtos gerados que venham a ser entregues a terceiros; nesse caso, 
deve-se utilizar o preco de mercado a vista por um servico de igual 
qualidade e especificacao; 

• Que, para os consumos efetivos, seja utilizado o menor preco de 
mercado por seu valor a vista, para especificacao e qualidade iguais. 

(FERREIRA, 2009, P. 53) 

Toda essa demonstragao tern como finalidade a evidenciacao dos seguintes aspectos como 

procedimentos da gestao ambiental: primeiro, que se possa estabelecer relagao entre os 

recursos produzidos (bens e servieos) e os recursos consumidos para sua produgao e, 

segundo, que as decisoes sejam tomadas, respeitando-se o aspecto ambiental. 

Contudo, o processo de desenvolvimento sustentavel inicia-se com a aplicagao da gestao 

ambiental, devidamente planejada, organizada e voltada para as questoes ambientais, 

passa pelo gerenciamento do processo de gestao, controle e avaliagao das agoes, e 

consequentemente, a mensuragao da variaveis ambientais diretamente relacionadas com o 

processo produtivo para assim, garantir o retorno do que se foi investido. 

3.3 Desenvolvimento sustentavel 

Os meios de eomunicagao tern divulgado diariamente a forma devastadora dos fenomenos 

naturais ocorridos no planeta terra, como: aquecimento global, terremotos, maremotos, 

tufSes, secas prolongadas e precipitagao atmosferica com volumes inexplicaveis, estes 

acontecimentos podem justificar a crescente preocupagao com o meio ambiente. 

A sociedade e as organizagoes estao mais preocupadas com as mudangas ocorridas, 

reeentemente, no clima da terra. O importante a destaear e que o "homem" esta refletindo 

mais sobre as quest5es ambientais e, de certa forma, esta tentando reverter esta situagao 

atraves da utilizagao de manuseios sustentaveis dos recursos naturais, sem agredir 

diretamente a "mae" natureza. 
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Devido a crescent© preocupagao ambiental, a Contabilidade como ciencia social desenvolve 

estudos na tentativa de contribuir com estabelecimento de modelos de planejamento que 

traduzam a sociedade metodos que a auxilie no processo de geragao de emprego e renda 

sem agredir o meio ambiente. 

Queiroz (2000)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Sousa (2009, p. 32) afirma ainda que, sendo a Contabilidade um 

excelente instrumento de identificacao, registro, acumulacao, analise, e interpretagao das 

operagoes empresariais, ela deve desencadear solucoes para que as empresas, por meio 

do planejamento estrategico, venham a encontrar o melhor caminho a ser seguido em 

termos de implantagao de polfticas que visam o desenvolvimento sustentavel. 

De acordo com Tinoco e Kraemer (2006, p. 136): 

O desenvolvimento sustentavel, alem de equidade social e equilibrio 
ecoldgico, segundo Donaire (1999), apresenta, como terceira vertente 
principal, a questao do desenvolvimento economico. Induz um espirito de 
responsabilidade comum como processo de mudanca no qual a exploracao 
de recursos materiais, os investimentos financeiros e as rotas do 
desenvolvimento tecnol6gico deverao adquirir sentidos harmoniosos. 

Vale ressaltar que, o desenvolvimento tecnologico devera ser orientado por metas de 

equilibrio com a natureza e de incremento da capacidade de inovagao das nacoes em 

desenvolvimento, e a partir de entao, o progresso sera entendido como fruto de maior 

riqueza, maior beneficio social equitativo e equilibrio ambiental". 

Nesse sentido, o desenvolvimento sustentavel pode ser compreendido como o processo de 

obtencao de lucros, progresso e desenvolvimento economico das empresas, atraves da 

exploragao dos recursos naturais de forma responsavel, primando sempre pelo equilibrio e 

harmonia entre o homem e a natureza. 

3.4 Patrimonio ambiental 

De acordo com Ribeiro e Gratao (2000) Apud Monteiro (2009, p. 38) "O patrimonio 

ambiental e composto pelo conjunto dos ativos e passivos ambientais". Nesse contexto, 

considera-se patrimonio ambiental da entidade toda atividade relacionada a geracao de 

receitas e despesas ambientais, que por ventura virao produzir riquezas ou prejuizos 

acumulados, representando impactos significantes em seu patrimonio liquido. 
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Ainda segundo os autores, quanto a evolugao do conceito de patrimonio ambiental, 

ressaltam um aspecto importante, que diz respeito a sua origem: "... se por seu aspecto de 

construgao social ele deve ser considerado resultado de um processo de avaliagao, nao 

nascendo como algo perfeitamente acabado, nao constituindo um projeto fechado em si, 

mas produto da ag io humana sobre determinado territorio ao longo do tempo (historia) e 

materializagao da memoria social, por outro lado, as agoes e politicas de preservagao 

continuam a ser pautadas a partir da nogao de monumento." 

Portanto, pode-se considerar patrimonio ambiental todas as agoes relacionadas a geragao 

de receitas (ativos), somadas as obrigagoes que por ventura produziram concretamente 

essas receitas (passivos). 

3.4.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ativos ambientais 

Na concepgao de Martins & De Luca (1994, p. 26), "os ativos ambientais sao todos os bens 

da empresa que visam a preservagao, protegao e recuperagao ambiental..." 

Para Tinoco e Kraemer (2006, p. 176), os ativos ambientais representam: 

• Os estoques dos insumos, pegas, assessorios, etc. utilizados no 
processo de eliminagao ou redugao dos niveis de poluigao e de geragao 
de residuos; 

• Os investimentos em maquinas, equipamentos, instalagao, etc. 
adquiridos ou produzidos com intengao de amenizar os impactos 
causados ao meio ambiente; 

• Os gastos com pesquisas, visando ao desenvolvimento de tecnologias 
modernas, de medio e longo prazo, desde que constituam beneficios ou 
acoes que irao refletir nos exercicios seguintes. 

De acordo com Carvalho (2007, p. 127); "Ativos ambientais sao considerados todos os bens 

e direitos da entidade, relacionados com a protegao, preservagao e recuperagao ambiental, 

e que estejam aptos a gerar beneficios economicos futuros para entidade". 

Portanto, pode-se considerar como ativos ambientais todos os bens e direitos destinados ou 

provenientes da atividade de gerenciamento ambiental (controle, preservagao e 

recuperagao), resultado de operagoes futuras, podendo estar na forma de capital circulante 

ou permanente. Nesse conceito contemporaneo, um dos termos mais importante e 

"beneficios futuros". 
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Segundo Carvalho (2007, p. 127), os ativos ambientais dividem-se nos seguintes subgrupos: 

Ativo circulantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (estoques ambientais) - materials, produtos em processo 
ou acabados, relacionados com o objetivo de protegao, preservacao ou 
recuperagao ambiental; Ativo permanente (investimento ambiental) -
gastos com reflorestamento ou aquisicoes de florestas com o objetivo de 
recuperar o meio ambiente ou mante-lo preservado; (imobilizado ambiental) 
- maquinas, equipamentos e instalagoes adquiridas, bem como 
reflorestamentos realizados pela entidade; (depreciagao acumulada 
ambiental) - registro de perda de valor de direitos que tern por objeto bens 
fisicos relacionados a preservacao ou recuperagao ambiental; (amortizagao 
acumulada ambiental) - perda do valor do capital aplicado na aquisigao de 
direitos da propriedade industrial ou comercial; (exaustao acumulada 
ambiental) - registro da perda do valor de recursos minerais ou florestais, 
ou mesmo de bens aplicados na sua exploragao, em decorrencia de 
exploragao; (diferido ambiental) - despesas relacionadas com pesquisas ou 
desenvolvimento de tecnologia ou produtos, visando reduzir ou acabar com 
impactos ambientais negativos e que contribuirao para a geragao de 
receitas em exercicios futuros especificos. 

Nesse contexto, as entidades que utilizam o meio ambiente como fonte geradora de 

lucratividade, devem procurar adaptar seus pianos de contas, de acordo com a legislatura 

vigente, a fim de alcangar um controle e precisao no reconhecimento, mensuragao e 

evidenciagao das ocorrencias de suas agoes bem como comparativo dos efeitos no tocante 

a questao ambiental. 

3.4.1.1 Ativo biologico 

A partir de uma pesquisa realizada ao sitio eletronico do Comite de Pronunciamentos 

Contabeis, pretende-se apresentar o conceito de ativo biologico, que certamente, trara 

relevancia para o objetivo de nosso estudo. 

De acordo com Pronunciamento Tecnico 29, o tratamento sobre o assunto tern o seguinte 

entendimento: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Atividade agricola e o gerenciamento da transformagao biologica e 
da colheita de ativos bioldgicos para venda ou para conversao em 
produtos agricolas ou em ativos bioldgicos adicionais, por uma 
entidade. 

• Producao agricola e o produto colhido de um ativo biologico de 
uma entidade. 

• O ativo biologico e um animal e/ou uma planta, vivos. 
• Transformagao biologica compreende o processo de crescimento, 

degeneragao, produgao e procriagao que causam mudangas 
qualitativa e quantitativa no ativo biologico. 

• Custo de vender sao custos incrementais diretamente atribuiveis a 
venda de um ativo, exceto despesas e receitas financeiras. 
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• UmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grupo de ativos bioldgicos e um conjunto de animais e plantas 
vivos semelhantes. 

• Colheita e a extracao do produto de um ativo biologico ou a cessacao 
do processo de vida desse ativo bioldgico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4,2 Passivos ambientais 

Normalmente os passivos ambientais sao considerados contingencies formadas em longo 

periodo e surgem da posse e do uso de uma mina, uma siderurgica, ou um lago, rio, mar e 

de uma serie de espacos que compoem nosso meio ambiente. (TINOCO E KRAEMER, 

2006). 

Ainda segundo Tinoco e Kraemer apud Ribeiro e Gratao (2006, p. 178): 

"[...] os passivos ambientais decorrem de conotacao negativa como no caso 
de empresas que por longo tempo agrediram o meio ambiente e devem 
ressarcir com quantias vultuosas a titulo de indenizagoes ou multas, mas 
decorre tambem de conotacao altamente positivas oriundas de atitudes 
responsaveis, onde empresas conscientes aplicam um sistema de 
gerenciamento ambiental". 

Dentro do contexto, o termo "Passivo Ambiental" causa bastante discussoes por estar 

frequentemente ligado a multas, penalidades ou violacoes a leis ambientais. Pode ser 

normalmente associado aos custos e cumprimento de regulamentacoes. 

Segundo Carvalho (2007, p. 132) o passivo ambiental tambem decorre de atitudes positivas 

da empresa no sentido de representarem obrigacoes decorrentes de agoes na area de 

recuperagao, reparagao ou gestao ambiental. 

Para Ribeiro (2005) apesar de esta recentemente em moda, o termo passivo ambiental 

refere-se aos beneficios economicos ou aos resultados que serao sacrificados em razao da 

necessidade de preservar, proteger e recuperar o meio ambiente, de modo a permitir a 

harmonia entre este e o desenvolvimento economico, ou em decorrencia de uma atitude 

inadequada frente as questoes ambientais. 

Diante do exposto, pode-se considerar passivo ambiental como sendo as atitudes 

relacionadas com o a utilizagao dos recursos do meio ambiente que por ventura venha 

causar danos ou degradagao do mesmo, gerando desta forma obrigagoes futuras que 

possibilitarao ser expressas atraves de multas e/ou penalidades. 
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3.4.3 Gastos e custos ambientais 

Torna-se fundamental a identificacao e mensuragao dos custos ambientais dentro do 

processo produtivo relacionando empresa e meio ambiente, custo e beneficio, 

desenvolvimento economico e responsabilidade ambiental. 

Para Martins (1998, p. 25) gastos ambientais podem ser classificados como "sacrificio 

financeira com que a entidade area para a obtengao de um produto ou servigo qualquer, 

sacrificio esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente 

dinheiro)". 

Neste contexto, consideram-se os gastos ambientais como dispendios necessarios para a 

produgao de determinado bem ou servigo, onde serao destinados os valores necessarios 

para conclusao do processo de produgao. 

Paiva (2003) acreseenta afirmando que os gastos ambientais podem ser classificados de 

duas formas - os que se destinarao e os que nao se destinarao a geragao de receitas. 

Segundo o autor os gastos destinados a gerar receitas podem ser divididos da seguinte 

forma: 

Gastos ativados - primeiramente registrados como ativos. Parte-se do 
pressuposto de que esses gastos trarao beneficios futuros para a empresa 
[...] Estes gastos sao transferidos para despesa a medida que seus 
beneficios ocorrem. A exemplo disso temos a aquisigao de estoques de 
materia-prima e equipamentos 
Gastos nao ativados - sao registrados como despesa do periodo no qual 
sao incorridos. Como por exemplo, os salarios da administragao e aluguel. 

(PAIVA, 2003, p. 25) 

Face ao exposto, os gastos destinados a geragao de receita sao considerados gastos 

operacionais, que tern por finalidade a intengao de gerar beneficios futuros, enquanto que, 

os gastos que nao se destinam a geragao de receita sao os desembolsos para pagamento 

de multas ou recuperagao de areas degradadas, sem eonter a previsao de receita. 

Os custos ambientais classificam-se em externos e intemos. Os custos externos podem 

incorrer como resultado da produgao ou existencia da empresa e incluem danos que sao 

pagos a outros como consequencia de eventos ambientais, ou seja, danos na propriedade 

de outros ou danos aos recursos naturais. Enquanto que, os custos internos sao os 

relacionados diretamente com a linha de frente da empresa e incluem os custos de 

prevengao ou manutengao (TINOCO E KRAEMER, 2006). 
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Diante do exposto, verifica-se que os custos externos sao dificeis de mensurar 

monetariamente, pois se trata da reposicao ou restituicao pela atitude indevida que impactou 

negativamente na natureza, ja os custos internos sao mais faceis de serem mensurados, 

pois dizem respeito aos custos relacionados com a administracao ambiental como 

certificagao ambiental e administracao de dejetos. 

Os autores ainda classificam os custos ambientais em diretos e indiretos, contingentes ou 

intangiveis. Os custos diretos podem ser apropriados para um produto, tipo de 

contaminacao ou programa de prevencao de contaminagao particular. Os custos indiretos 

sao os que nao tern vinculo casual com o processo e a gestao ambiental, tais como 

treinamento ambiental. E os custos de Contingentes ou intangiveis sao potenciais custos 

internos futuros, que podem impactar nas operagoes efetivas da entidade (TINOCO E 

KRAEMER, 2006). 

Nesse sentido, verifica-se que a classificacao dos custos e diversificada e que reproduzem 

sistematicamente as agoes da organizagao versus meio ambiente. Os dispendios 

indispensaveis para manutengao das atividades da organizagao estao atrelados aos custos 

necessarios que os levarao ou nao a produzir beneficios futuros. 

De acordo com Ribeiro (2005) os custos ambientais devem compreender todos aqueles 

relacionados, diretamente ou indiretamente, com a protegao do meio ambiente. Sao 

exemplos: 

•todas as formas de amortizagao (depreciagao e exaustao) dos valores 
relativos aos ativos de natureza ambiental que pertencem a companhia; 
• aquisigao de insumos proprios para controle, redugao e eliminagao de 
poluentes; 
• tratamento de residuos de produtos; 
• disposigao dos residuos poluentes; 
• recuperagao ou restauragao de areas contaminadas; 
• mao-de-obra utilizada nas atividades de controle, preservagao ou 
recuperagao do meio ambiente. 

Portanto, verifica-se que os custos ambientais compreendem todos os gastos realizados 

para prevenir, reduzir ou reparar danos ao meio ambiente, resultantes de processo de cunho 

operacional, aliados a conservagao do ambiente natural e pesquisas ambientalmente 

saudaveis. 
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3.4.4 Receitas Ambientais 

Compreende-se por receitas, o recebimento de capitais que ocorrem da venda de bens e 

servieos pelas organizagoes, como tambem de outras atividades como aplicacoes 

financeiras e vendas de ativos permanentes. Sao por exemplo, recursos oriundos da venda 

de seus subprodutos ou de materials reciclados, que podem ser comercializados como 

materia-prima para outras atividades e/ou reutilizados na entidade no seu processo 

produtivo (CARVALHO, 2007). 

Ainda segundo a mesma autora, uma organizagao com visao de responsabilidade ambiental 

pode, em vez de degradar o meio ambiente com os residuos de sua atividade produtiva, 

agregar valor a esses residuos e toma-los uteis ao mercado ou a propria organizagao, 

aumentando seu ciclo de vida, e gerando receitas em varios aspectos: ambiental, de 

imagem e financeiro. 

Desta forma, a organizagao podera gerar receitas a partir do momento que ela utiliza a 

responsabilidade ambiental, reduzindo a agressao ao meio ambiente, que de certa forma, 

estara agregando valor ao produto, melhorando consideravelmente a imagem da empresa 

(relacionando com a responsabilidade social) e, consequentemente, ira favorecer um 

aumento consideravel no resultado financeiro da entidade. 

A titulo de exemplos Tinoco e Kraemer (2006, p. 187) citam a prestagao de servigos 

especializados em gestao ambiental; venda de produtos elaborados a partir de sobras de 

insumos do processo produtivo; venda de produtos reciclados; redugao de consumo de 

materias-primas; redugao de consumo de energia; redugao de consumo de agua; e 

participagao no faturamento total da empresa em que se reconhece como sendo devida a 

sua atuagao responsavel com o meio ambiente. 

Neste sentido, constata-se que as receitas ambientais derivam de atitudes socialmente 

responsaveis como o aproveitamento ou venda de produtos reciclados. Atitudes como estas 

passaram a fazer parte do cotidiano das empresas para que seja possivel confer o 

desperdigo dos recursos naturais ainda disponiveis. 
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3.5 Ana l ise de Invest imentos 

Para uma melhor identificacao da viabilidade de implementagao do projeto ambiental Rio 

(Con)Vida dentro do processo de reflorestamento, com especies de arvores frutiferas, das 

matas ciliares do Rio Pianco/Piranhas, faz-se necessario compreender os investimentos que 

serao despendidos para a execugao do projeto, e consequentemente, o retomo financeiro 

que este investimento ira promover aos moradores ribeirinhos. 

Sobre o assunto Assaf Neto (2007), afirma que as decisoes de investimento em 

determinado projeto requer a elaboracao, avaliacao e selegao de propostas de aplicagoes 

de capital efetuadas com o objetivo, normalmente de medio e longo prazo, de produzir 

retorno financeiro aos proprietaries de ativos. 

Deste modo, verifica-se a importancia de analisar os investimentos necessarios a 

implantacao do Projeto Ambiental Rio (Con)vida, a partir da identificacao do capital, bem 

como a taxa de juros aplicada, como forma de mensurar os beneficios futuros que este 

investimento promovera a populagao envolvida. 

Para identificar a taxa de juros aplicada a projetos de investimento e necessario que 

instituicoes financeiras que fomentam os creditos a projetos agricolas, fornecam a aliquota 

aplicada a financiamentos destinados a mini produtores rurais. Segundo Assaf Neto (2007, 

p. 317), "todo o processo de tomadas de decisoes financeiras requer uma compreensao dos 

principios de formacao e utilizaeao das taxas de juros do mercado". 

E relevante destacar a importancia do estudo de analise de investimentos, pois mesmo que 

tenham como enfoque principal agentes economicos e empresarios que tern como visao o 

lucro, nada impede que varios elementos propostos possam ser utilizados em sociedades 

com objetivos distintos (ASSAF NETO, 2007). 

Como projeto de desenvolvimento economico, nas pequenas propriedades rurais onde sera 

implantado o reflorestamento das margens, o agrieultor (empreendedor) devera se 

preocupar com todos os aspectos que envolvem um empreendimento, desde a analise de 

viabilidade ate a utilizagao de instrumentos gereneiais (Contabilidade) adequados que 

alimentem a administracao com informagoes que possibilitem o monitoramento sistematico 

dos resultados apos a sua implantagao. 
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Assim, o empreendedor (agricultor) deve estar permanentemente envolvido com a 

administracao da produgao, comercializacao e principalmente com a obtencao e gestao dos 

recursos financeiras de que necessita para bem gerir seu negocio. 

De acordo com Assaf Neto (2007, p. 318), um processo de avaliagao e selegao de 

altemativa de investimento de capital envolve os seguintes aspectos basicos de estudo: 

• Dimensionamento dos fluxos de caixa de cada proposta de investimento 
gerada; 

• Avaliagao economica dos fluxos de caixa com base na aplicagao de tecnicas 
de analise de investimentos; 

• Definigao da taxa de retorno exigida pelos proprietaries de capital de e sua 
aplicagao para o criterio de aceitagao de projetos de investimentos; 

• Introdugao do risco no processo de avaliagao de investimentos. 

Assim, pode-se considerar que a decisao de investimento e tomada a partir de um criterio 

racional, envolvendo a mensuragao dos fluxos de caixa associados com as propostas de 

investimentos e avaliagao da atratividade economica pela analise comparativa com o custo 

do dinheiro. 

Martins e Assaf Neto (1986)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Barbosa; Pinto; Oliveira (2009, p. 07), ressaltam que o 

correto dimensionamento dos fluxos de caixa, constitui-se no aspecto mais importante de 

uma decisao de investimento, sendo esta impactada diretamente pelo acerto destes fluxos 

de entradas e saidas. 

Para reaiizagsio das analises de investimentos, deverao ser considerados os fluxos de caixa 

incrementais, que sao representados pelos ingressos e desembolsos adicionais gerados 

pelo projeto de investimento (BRAGA, 1998 Apud BARBOSA; PINTO; OLIVEIRA; 2009). 

As principals movimentagoes de caixa envolvidas em um projeto de investimento e 

relevantes para elaboragao do fluxo de caixa incremental segundo Martins e Assaf Neto 

(1986)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Apud Barbosa; Pinto; Oliveira (2009, p. 07) sao: 

O investimento inicial que consiste no capital aplicado com vistas a obter-
se retorno futuro sobre este, geralmente, mas nao unicamente, inclui-se 
neste item todo o dispendio caracterizado por uma unica ocorrencia durante 
o periodo do projeto, como por exemplo, aquisigoes de ativos fixos, como 
predios, terrenos, maquinas, equipamentos, entre outros. 
As receitas operacionais representadas pelos ingressos periddicos 
relativos ao recebimento de vendas relacionadas ao projeto de 
investimento. 
Os custos e despesas caracterizados pelos dispendios gerados e 
diretamente ligados a decisao de se implementar um projeto de 
investimento. 
O imposto de renda que incide sobre os resultados aferidos pelo retorno 
do investimento. 
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3.6 PROJETO RIO (CON)VIDA 

O Projeto base deste estudo, nasceu de um Projeto Pedagogico Interdisciplinar da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Medio "Monsenhor Vicente Freitas", trabalhando 

diretamente as disciplinas de biologia, quimica, lingua portuguesa, historia e geografia, e 

estimulando os alunos a valorizar e conservar o meio ambiente, respeitando a vida e 

compreendendo que a permanencia da raca humana no planeta esta diretamente 

relacionada ao equilibrio ambiental. 

O projeto interdisciplinar iniciou suas atividades em 2003, e alem de um premio concedido 

pelo MEC - Ministerio da Educacao e Cultura - recebeu diversas premiagoes, estaduais e 

nacionais, pela iniciativa de despertar nos alunos a necessidade de interferir no problema da 

poluigao do Rio Pianco/Piranhas como agente consciente do seu papel de cidadao dentro 

da sociedade que esta inserido, ao mesmo tempo em que visa proporcionar a classe 

discente a oportunidade de avaliar, agir e interagir, face a necessidade de salvar o rio, 

diante da ausencia de uma politica ambiental, que compromete desde a qualidade da agua 

ate a fauna e flora. 

O Rio (Con)Vida surge de um projeto interdisciplinar e passa agora para uma Organizagao 

Nao Governamental denominada GERMINAR. A ONG sabedora da importancia de acolher 

propostas que condizem com seu objetivo primordial - que e a consciencia ambiental -

abraga o projeto interdisciplinar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio 

"Monsenhor Vicente Freitas" e passa a elaborar um piano de agao voltado para a execugao 

de atividades relacionadas com a conscientizagao da sociedade pela preservagao e 

reflorestamento das margens do rio atraves de capacitagao, distribuigao de mudas de 

especies de arvores nativas e frutiferas adaptadas a regiao, alem de distribuigao de alevinos 

para peixamento do manancial. 

O objetivo principal do projeto ambiental e o de promover agoes de ordem socio/ambiental 

para efeitos de natureza direta ou indireta sobre o Rio Pianco/Piranhas, onde haja uma 

recuperagao da qualidade do manancial e a melhoria da qualidade de vida das populagoes 

do entomo. 
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FIGURA 1 - Complexo Hldrico Coremas Mae D Agua 
Fonte: www.itaporanqa.net ( 01/ 2010). 

A area de abrangencia do projeto sera desde o inicio de sua perenizacao, no Agude de Mae 

D'Agua em Coremas, ate a divisa do estado do Rio grande do Norte, atendendo diretamente 

sete (07) municipios que estao inseridos no percurso do rio entorno de 175 km. O projeto 

pretende capacitar e atender diretamente 23.398 pessoas residentes na area de 

abrangencia do rio. Como forma de amenizar e garantir a sobrevivencia do referido rio serao 

feitos trabalhos de recomposicao da mata ciliar em 100 hectares de, arborizando 10 km de 

extensao de suas margens. 

FIGURA 2 - Mapa do percurso do Rio Pianco/Piranhas desde a nascente 
Fonte:www.itaporanga.net (01/2010). 

http://www.itaporanqa.net
http://www.itaporanga.net
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Para tanto, pretende-se criar o espago agro ecologico Rio (Con)Vida, onde serao instaladas 

unidades de capacitacao , producao e administragao do projeto, e assim garantir o 

desenvolvimento e gerenciamento na aplicabilidade dos recursos adquiridos. Visando 

promover a vida aquatica do rio, o projeto pretende distribuir alevinos mensalmente aos 

moradores ribeirinhos, favorecendo o peixamento do rio e aumentando a diversidade do 

ecossistema local. 

Municipio de Pombal/PB 

O municipio de Pombal situa-se na regiao oeste do Estado da Paraiba, Meso -Regi ao 

Sertao Paraibano e Micro-Regiao Sousa. Limita-se ao Norte com os municipios de Santa 

Cruz, Lagoa e Paulista, Leste com Condado; sul com Sao Bentinho, Cajazeirinhas, Coremas 

e Sao Jose da Lagoa Tapada; Oeste com Aparecida e Sao Francisco. Possui uma area de 

888,82 km 2 . De acordo com o censo de 2000 ( IBGE) a populagao total e de 31.954 

habitantes dos quais 23.614 (73,89%) sao da zona urbana 2 8.340 da zona rural. A 

densidade demografica e de 48hab/km 2. Com 1.160 domicilios particulares permanentes e 

808 (49,57%) domicilios sao abastecidos pela rede geral de aguas. O municipio esta 

inserido na unidade geoambiental da Depressao Sertaneja, que representa a imagem tipica 

do semi-arido nordestino, caracterizada por uma superficie de pediplanagao bastante 

monotona, relevo predominantemente suave-ondulado, cortada por vales estreitos, com 

vertentes dissecadas. A vegetagao e basicamente composta por Caatinga Hiperxerofila com 

trechos de floresta Caducifolia. O clima e do tipo Tropical Semi-Arido, com chuvas de verao. 

O periodo chuvoso tern inicio em novembro e termino em abril. A precipitagao media anual e 

de 431,8mm. 



52 

4 ANALISE DOS RESULTADOS 

Neste capitulo serao evidenciados os resultados obtidos a partir do processo investigativo 

conforme exposto em capitulos anteriores. As informacoes foram coletadas dos 

questionarios I e II, e posteriormente tabulados em graficos e tabelas. 

4.1 Caracterizacao dos beneficiarios do Projeto Rio (Com) Vida. 

A classificacao quanto a faixa etaria dos respondentes dos questionarios aplicados aos 

ribeirinhos do Rio Pianco/Piranhas em Pombal e demonstrada no Grafico a seguir. 

69,30% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B Ate 19 anos • 19 a 30 • 30 a 59 • mais de 60 

Grafico 1: Faixa etaria dos respondentes. 
Fonte: Pesquisa realizada, 2010. 

A partir dos resultados apresentados no grafico 1, referente a questao sobre a idade dos 

moradores beneficiados com o Projeto Rio (com) Vida, verifica-se que a maioria dos 

respondentes, 69,30%, encontra-se entre 30 e 59 anos, enquanto que 17,54% dos 

envolvidos nesta pesquisa possuem idade acima de 60 anos. A faixa etaria de menor 

participacao no total foram os moradores com ate 19 anos. Isto evidencia que a maioria dos 

beneficiarios deste projeto e composta pela populagao idosa. 

A caracterizagao do respondente quanto a posigao que ele ocupa em relagao a propriedade 

e evidenciada no grafico 2, representando claramente a relagao ou vinculo que o 

respondente mantem com propriedade rural ora responsavel. 
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• R-oprietario • Morador • Meeiro • Arrendatario • Outros 

Grafico 2: Situagao do respondente em relagao a propriedade rural 
Fonte: Pesquisa realizada, 2010. 

Mediante apresentagao dos resultados no grafico 2, pode-se identificar que 49,12 % dos 

respondentes, a maioria, esta na situagao de moradores da propriedade rural. Em 

sequencia, surgem os proprietaries representando 38,60% dos respondentes. A menor 

representatividade identificada refere-se aos arrendatarios, cerca de 1,75% do total, ou seja, 

poucos respondentes estavam na propriedade na situagao de locatario do sitio. 

Desta forma, fica evidenciado que a maioria dos respondentes se encontra na propriedade 

como moradores, ou seja, eles moram na propriedade mas o proprietario e uma terceira 

pessoa que permite a estadia destes em troca de servigos prestados na melhoria ou 

manutengao das atividades ligadas a propriedade. O que configura uma falta de entusiasmo 

dos proprietaries, ou estao desmotivados em investir em sua propriedade. 

Para complementar a caracterizagao socioeconomica dos beneficiarios do Projeto Rio 

(Com)Vida, a seguir, serao evidenciados atraves do grafico 3, a identificagao da quantidade 

de pessoas que residem na propriedade rural, de acordo com os respondentes. 
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83,33% 

• ate5 «6a 10 • 11 a 15 

Grafico 3: Numero de moradores por propriedade 
Fonte: Pesquisa realizada, 2010. 

A partir da demonstracao dos resultados no grafico 3, observa-se que nas propriedade 

rurais diretamente ligadas ao Rio Pianco/Piranhas o numero de residencias com ate 5 

moradores representa aproximadamente 83,33%. Por conseguinte, aparecem as 

residencias que tern entre 6 e 10 moradores, representando 15,79% , enquanto que apenas 

0,88% tern residencias com o numero de moradores entre 11 e 15 pessoas. Fica 

evidenciado entao que as residencias na zona rural do entorno do Rio Pianco/Piranhas sao 

consideradas de baixa densidade demografica, ou seja, com urn numero de residentes de 

ate 5 pessoas por propriedade. 

4.2 Identificacao das especies cultivadas pelas familias envolvidas pelo Projeto Rio 

(Com) vida . 

Para identificar as especies cultivadas pelas familias nas propriedades rurais que serao 

beneficiadas com o Projeto Rio (Com)Vida, no grafico 4, a seguir, estao representadas as 

culturas agricolas cultivadas nestas propriedades, lembrando que uma propriedade pode 

cultivar mais de uma especie agricola. 
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4,07% 4,07% 4,41% 3,39% 

7,80% 

19,66% 

11,53% 

• Manga 
• Goiaba 
• feijao 

• Caju 
• rrilho 

• arroz 
• macaxeira • capim 

• coco 
• limao 

• banana 
• acerola 
• batata • outros( mamao; melancia; caja; pinha) 

Grafico 4: Culturas agricolas cultivadas na propriedade rural 
Fonte: Pesquisa realizada, 2010. 

De acordo com a apresentacao dos resultados coletados no grafico 4, verifica-se que a 

cultura agricola mais cultivada pelas familias nas propriedades rurais ribeirinhas trata-se do 

feijao, com cerca de 23,73% das culturas totais. Em seguida, surge o milho, representando 

aproximadamente 19,66%. Outra cultura que apresentou destaque no cultivo das familias 

refere-se a banana, com 11,53% das especies apresentadas. As especies mais cultivadas 

em termos de variedades como: manga; goiaba; acerola; batata; macaxeira; caju; coco e 

capim, estao representadas entre 3% e 5% das culturas adotas. A cultura com menor fator 

de adesao dos proprietaries ribeirinhos e o arroz, com apenas 1,69%, talvez pela 

inadequagao do solo e relevo para o seu cultivo. Diante destes resultados constata-se que 

as familias ribeirinhas ao Rio Pianco/Piranhas na cidade de Pombal/PB adotam o feijao com 

cultura agricola principal como forma de garantir o sustento das familias, em seguida 

aparece o milho, outra cultura relacionada diretamente ao consumo e fomento das familias. 

Desta forma, fica caracterizado que as culturas cultivadas pelas familias nas propriedades 

que serao beneficiadas com o Projeto Rio (Com)Vida destaca-se pela adesao de culturas 

voltadas prioritariamente para a questao de subsistencia. 
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4.3 Identificacao da fonte de renda das familias envolvidas pelo Projeto Rio (Com) 

vida 

Como forma de caracterizagao dos envolvidos no projeto ambiental, procurou-se identificar 

se a fonte de renda das familias beneficiadas com o Projeto Rio (Com)Vida advem 

totalmente da atividade agricola e em qual proporgao. O grafico 5 evidencia as informagoes 

dos respondentes de acordo com a afirmativa sim ou nao. 

46,49% 

53,51% 

• Sim • Nao 

Grafico 5: Fonte de renda baseada na atividade agricola 
Fonte: Pesquisa realizada, 2010. 

Apos apresentagao dos resultados encontrados atraves do grafico 5, constatou-se que a 

maioria dos beneficiados com o Projeto Rio (Com)Vida, cerca de 53,51%, nao tern sua fonte 

de renda totalmente advinda da atividade agricola, ou seja, alem do que e produzido na 

propriedade eles ainda buscam subsidios financeiros em outras atividades como: bolsa 

familia; aposentadoria; venda de leite; entre outras. Enquanto que, 46,49% dos envolvidos, 

extraem da produgao agricola toda a fonte de renda e sustento dos seus familiares. Isto 

evidencia que a maioria dos envolvidos na pesquisa nao possui condigoes suficientes de 

garantir o sustento familiar apenas com o que e produzido atualmente na propriedade rural. 
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4.4 Identificacao do destino da produgao agricola cultivada nas propriedades 

ribeirinhas do Rio Pianco/Piranhas no municipio de Pombal/PB. 

Ha necessidade de identificar o destino da produgao agricola das propriedades envolvidas 

diretamente com o Projeto Rio (Com)Vida, como forma de reforgar a importancia de urn 

projeto de desenvolvimento economico para a regiao. Desta forma buscou-se evidenciar 

graficamente o itinerario dos produtos agricolas cultivados pelas familias ribeirinhas, 

conforme apresenta o grafico 6, a seguir, de acordo com as informagoes dos responsaveis 

pela produgao. 

• Consumo da famiia (subsistencia) • Feira-livre 

• Mercado Rjblico • Outras Cidades 

• Outros destinos 
I 

Grafico 6: Destino da produgao agricola 
Fonte: Pesquisa realizada, 2010. 

A partir dos resultados apresentados no grafico 6, fica constatado que cerca de 54,61%, ou 

seja, quase 60%, das familias envolvidas no projeto tern sua produgao voltada para o 

consumo da familia. Em seguida, destaca-se pela mesma intensidade o destino a feira-livre 

e outros destinos, representando 18,44%. Verificou-se ainda que, apenas 2,13% destinam 

sua produgao a outras cidades. Enquanto das familias envolvidas na pesquisa 6,38% 

deixam sua produgao no mercado publico municipal. Neste sentido, fica evidenciado que a 

produgao agricola das familias envolvidas no Projeto Rio (Com)Vida, em sua maioria, esta 

voltada para o consumo da familia, configurando, desta forma, uma cultura primitiva de 

subsistencia, sem intengao de produzir excedentes para comercializagao ou geragao de 

renda. 
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4.5 Identificacao do grau de aceitacao da aplicagao do Projeto Rio (Com) vida pelas 

familias envolvidas. 

Dentro do processo de mensuragao dos beneficios economicos que as familias envolvidas 

com o Projeto Rio (Com)Vida irao auferir, tencionou-se evidenciar o grau de aceitagao das 

familias em relagao a aplicagao efetiva do referido projeto. A seguir, o grafico 7 evidencia 

claramente a intengao dos respondentes de acordo com a sua aceitagao ao referido projeto. 

40,35% 

• Sim, eu aceito. • Sim, apenas algumas especies de arvores. • Nao vou participar. 

Grafico 7: Grau de aceitagao do Projeto Rio (Com) Vida 
Fonte: Pesquisa realizada, 2010. 

Mediante apresentagao dos resultados alcangados no grafico 7, verificou-se que 40,35% 

dos respondentes, aceitam a aplicagao do Projeto Rio (Com)Vida, mas com ressalvas a 

algumas especies de arvores frutiferas. Ja 31,58% dos beneficiados, afirmam aceitar a 

aplicagao do referido projeto ambiental sem nenhuma restrigao ao mesmo. Enquanto que, 

28,07% dos pesquisados nao aceitam que suas propriedades sejam incluidas como 

beneficiarias do projeto Rio (Com)Vida. Isto evidencia que a maioria, se somarmos os que 

aceitam em sua totalidade e os que aceitam apenas algumas especies frutiferas, a 

aplicagao do Projeto Rio (Com)Vida totalizaria, 71,93% de aceitagao das familias 

envolvidas. O que demonstra claramente o grau de aceitagao favoravel a aplicagao do 

projeto. 

Quanto a questao dos beneficiarios que aceitam a aplicagao do Projeto Rio (Com)Vida, mas 

com ressalvas a algumas especies de plantas, o grafico 8 representa as especies de 



59 

arvores frutiferas aceitas pelos respondentes das familias envolvidas diretamente com o 

projeto. 

13,50% 

14,60% 

• Goiabeira • Mangueira • Cajueiro 

• Gra viola • Pitomba • Jatoba 

• Acerola • Outras, ex. coco; maracuja; 

Grafico 8: Especies de arvores frutiferas 
Fonte: Pesquisa realizada, 2010. 

A partir dos resultados apresentados no grafico 8, nota-se que a preferencia da maioria dos 

respondestes esta na no plantio da goiabeira, cerca de 16,25%, em sequencia aparece as 

especies acerola, gravida, cajueiro e mangueira praticamente no mesmo nivel de adesao 

dos respondentes, ficando em torno de 13% a 14% de aceitagao. Ja a especie de arvore 

frutifera jatoba apresenta o menor nivel de aceitagao entre os beneficiados, com apenas 

8,26% do total. 

Diante disto, fica evidenciado que a maior preferencia dentre as especies, se destaca a 

goiabeira, podendo esta preferencia encontrar justificativa no fato de ser uma especie 

altamente adaptavel a regiao, e ainda, o seu fruto ser aproveitado na produgao de doces, 

uma vez que, na regiao concentra-se grande numero de industria que utilizam a goiaba 

como materia-prima. 



60 

4.6 IDENTIFICAQAO DO RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO RIO (COM)VIDA 

Para a captacao de dados que tornasse confiavel o resultado alcancado no presente estudo 

foi aplicado urn questionario personalizado ao engenheiro agricola, principal responsavel 

pela elaboracao do Projeto Ambiental Rio (Com)Vida. 

O engenheiro agricola, Francisco Almeida Angelo, e Mestre pela Universidade Federal de 

Campina Grande - UFCG, Campus Bananeiras, tendo como tema de sua dissertacao -

Qualidade da agua para irrigacao no desempenho de gramineas forrageiras no semi-

arido. Na area academica orientou diversos estudantes em Trabalhos de Conclusao de 

Curso, sempre com temas relacionados ao impacto socio ambientais ao rio Pianco na 

cidade de Pombal/PB. 

Ocupou a posicao de Engenheiro Coordenador e Responsavel Tecnico pelo projeto 

ambiental, atuando durante dois anos na elaboracao do projeto base desta pesquisa. 

Configurando urn profissional importantissimo para o alcance do objetivo proposto neste 

estudo. 

4.7 CARACTERIZAQAO DO PROJETO RIO (COM) VIDA 

A partir dos dados externados pelo respondente do questionario I pode-se identificar as 

variaveis que servirao de embasamento para a confirmacao dos beneficios economicos 

gerados com o reflorestamento com especies frutiferas das margens do Rio 

Pianco/Piranhas na Cidade de Pombal/PB. 

Para tal, foram identificados diversos elementos como o valor estimado de investimento, 

numero de familias beneficiadas com o projeto ambiental, numero de municipios e area 

territorial atingida pelo projeto, quantidade de comunidades diretamente ligadas ao rio e a 

faixa de terra que recebera efetivamente o reflorestamento com as especies de arvores 

frutiferas. 

Pretende-se investir aproximadamente R$ 2.097.923,90 (Dois Milhoes, Noventa e Sete Mil, 

Novecentos e Vinte e Tres Reais e Noventa Centavos) na realizacao do Projeto Rio 

(Com)Vida. O investimento preve desde a estruturacao fisica, como construcao predial do 

espaco agroecologico Rio (Com)Vida e aquisicao de veiculos, bem como desenvolvimento 

de pesquisas, treinamento e manutencao do projeto. 
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De imediato serao beneficiadas 100 (cem) familias, cada beneficiada com urn hectare, meia 

hectare com plantas frutiferas e a outra parte com arvores nativas, dentro de urn trabalho 

para a recomposigao da mata ciliar no entorno do rio. Capacitacao de 23.398 pessoas 

residentes na area de abrangencia do Rio Pianco/Piranhas. Emprego permanente de 15 

pessoas e algumas dezenas de temporarios. 

Municipio de maior extensao, centro da area e sede do projeto, o municipio de Pombal sera 

beneficiado por 40 familias. Mais as que trabalharao e as que serao beneficiadas com a 

produgao de alevinos, mudas de plantas frutiferas e arvores nativas e polpa de frutas, obtida 

no espago agroecologico Rio(Com)Vida, lembrando que todos os sete municipios serao 

beneficiados diretamente. 

O projeto beneficia diretamente os sete municipios banhados pelo rio Pianco e Piranhas, ou 

seja, partindo do inicio da perenizagao no complexo hidrico Coremas Mae-D'Agua ate a 

divisa com o Estado da Paraiba com o Rio Grande do Norte, que sao: Pombal (889 km 2), 

Coremas (379 km 2), Cajazeirinhas (288 km 2), Sao Bentinho ( 196 km 2), Riacho dos Cavalos 

(264 km 2), Paulista (577 km 2) e Sao Bento (248 km 2). Perfazendo aproximadamente 2.841 

km2 de territorio que sera beneficiada com o Projeto. 

A extensao do rio so no estado da Paraiba e pouco mais de 100 km, destes, 

aproximadamente 48 km esta dentro do municipio de Pombal, e a recomposigao da mata 

ciliar iniciara com 10 km (10%) trabalhando com produtores de varios sitios em pontos 

diferentes, formando ilhas que devera crescer a montante e a jusante nas duas margens do 

rio para que no futuro fiquem unidos formando a mata ciliar mais compacta possivel. 

As comunidades rurais que estao diretamente ligadas ao projeto, apenas na cidade de 

Pombal sao: Comunidades Rurais da Margem Direita do rio (17 comunidades): Mae 

D'Agua, Lajes, Riachao, Malhadinha, Granja Canaa, Areia Branca, Casa Forte, Acarape, 

Bom Sucesso, Camboa, Areial, Colandraca, Maria dos Santos, Sao Joao I, Sao Joao II e 

Barra. Margem Esquerda do Rio (21 comunidades): Riacho da Caatinga, Mofumbo, 

Gangorra, Riacho de Pedra, Coatiba I, Coatiba II, Umari, Canoas, Sao Braz III, Varzinha, 

Forquilha Grossa, Sao Jose dos Alves, Flores, Riacho Escuro, Caigarinha, Xique-Xique, 

Pombalzinho, Vassoura, Cajarana, Boa Sorte, Santa Maria. 

O plantio de arvores frutiferas, aceita como reflorestamento pelos orgaos ambientais tera 

uma largura media de 25 m podendo chegar a 50 m, isto porque o rio Pianco 

(principalmente) tern margens estreitas formadas por baixios, solos apropriados para o 

cultivo de plantas frutiferas perenes. 
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A fruticultura neste municipio se indiciara com 20 hectares, informando que como em muitos 

sitios ja existe pomar, desde o inicio a produgao das familias beneficiadas sera adquirida 

pelo espago agroecologico para que as frutas sejam beneficiadas e transformadas em polpa 

de frutas e que vira ser acrescida com a entrada da produgao dos novos plantios, 

favorecendo sustentabilidade ao projeto. 

4.8 BENEFiCIOS ECONOMICOS DO PROJETO RIO (COM) VIDA PARA AS 

COMUNIDADES ENVOLVIDAS 

A partir da coleta dos dados apresentados pelas informagoes prestadas pelo respondente 

do questionario I, os resultados foram sintetizados e evidenciados de maneira a identificar 

os beneficios que serao alcangados mediante a aplicagao do projeto de reflorestamento das 

margens do rio Pianco/Piranhas. 

Apos a mensuragao dos custos imputaveis a implantagao do projeto ambiental Rio 

(Com)Vida para reflorestamento das margens do Rio Pianco/Piranhas com especies de 

arvores frutiferas, foi realizada uma analise circunstancial, entre custo e beneficio, e os 

resultados obtidos foram elencados a seguir. 

4.8.1 Beneficios economicos por muda frutifera 

A partir dos dados obtidos com as ferramentas elaboradas para desenvolvimento deste 

trabalho foi possivel dimensionar o Fluxos de Caixas Liquidos. Para isto foi quantificados as 

receitas a partir das vendas dos frutos colhidos com a plantagao das arvores frutiferas, 

desses beneficios foram deduzidos os custos e despesas relativos a esta produgao. 

Diante de uma perspectiva de desenvolvimento economico a partir da geragao de emprego 

e renda para a populagao do entorno do rio Pianco/Piranhas, e consequentemente, para a 

sociedade diretamente ligada a produgao agricola da regiao, os resultados alcangados por 

tipo de muda pre-estabelecida pelos envolvidos do projeto sao apresentados na tabela 01, a 

seguir. 

Nao foi evidenciado aqui, outros beneficios economicos que fogem ao objetivo do trabalho, 

portanto, apenas foram consideradas as receitas advindas das vendas das frutas que serao 

colhidas das arvores plantadas no entorno do rio. 
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TABELA 01: Beneficios do Projeto Rio (Con)Vida por tipo de muda 

Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa 
Planta: Liquido no 1 ano Liquido no 2 Liquido no 3 Liquido no 4 ano Liquido no 5 

(R$): ano(R$): ano(R$): (R$): ano(R$): 

Goiaba R$ (1.158,02) R$ (823,75) R$ 1.415.176,25 R$ 1.415.176,25 R$ 1.415.176,25 

Manga R$ (1.577,35) R$ (1.038,35) R$ 1.076.961,65 R$ 1.076.961,65 R$ 1.076.961,65 

Caju R$ (348,20) R$ (167,41) R$ 93.432,59 R$ 93.432,59 R$ 93.432,59 

Gravida R$ (745,53) R$ (513,20) R$ 1.186.686,80 R$ 1.186.686,80 R$ 1.186.686,80 

Pitomba R$ (1.126,68) R$ (741,68) R$ (741,68) R$ (741,68) R$ 15.008,32 

Jatoba R$ (965,73) RS (635,73) R$ (635,73) R$ (635,73) R$ (635,73) 

Acerola R$ (482,79) R$ 986.607,18 R$ 986.607,18 R$ 986.607,18 R$ 986.607,18 

Totais: R$ (6.404,31) R$ 982.687,05 R$ 4.757.487,05 R$ 4.757.487,05 R$ 4.773.237,05 

Fonte: Pesquisa realizada, 2010. 

Diante dos resultados apresentados na tabela 01, fica evidente que os beneficios 

economicos gerados com o reflorestamento das margens do Rio Pianco/Piranhas a partir 

das quantidades e mudas estabelecidas pelos beneficiados do Projeto em seu primeiro ano 

apresenta um fluxo de caixa liquido negativo, em aproximadamente (R$ 6.404,31) o que 

pode ser facilmente justificado pelo periodo natural necessario que cada muda necessita 

para iniciar sua primeira safra, o que nao configura, inicialmente, um prejuizo a ser 

diagnosticado com a implantagao do projeto. 

Contudo, apenas uma especie frutifera, acerola, tern a sua vida produtiva iniciada a partir do 

decimo segundo mes (1 ano), enquanto que a maioria das especies envolvidas no projeto so 

iniciam sua produgao a partir do trigesimo sexto mes (3 anos). Partindo desse pressuposto, 

se observar atentamente, nos anos seguintes o fluxo de caixa apresentado demonstra 

resultados relevantes, cerca de R$ 982.687,05 (novecentos e oitenta e dois mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinco centavos) no segundo ano, e se aproximando da marca de R$ 

5.000.000,00 (cinco milhoes de reais) nos anos posteriores. 

A partir dos resultados encontrados na tabela 01, a goiaba demonstra ser a especie que 

apresenta melhor retorno financeiro para os proprietaries, produzindo uma receita liquida em 

torno de R$ 1.415.176,25 (hum milhao quatrocentos e quinze mil cento e setenta e seis 

reais e vinte e cinco centavos) quando iniciada a sua produgao. Enquanto que, o Jatoba so 

produzira receita suficiente para cobrir seus custos a partir do sexto ano, periodo necessario 

para iniciar sua primeira safra. 



64 

Diante disto, os resultados alcangados demonstram claramente que o investimento no 

Projeto Ambiental Rio (Com)Vida garantem retornos suficientes para sua implementagao e, 

consequente, auto-suficiencia em manutengao e expansao da area utilizada. Portanto, os 

beneficios economicos gerados com o reflorestamento das margens do Rio Pianco/Piranhas 

alem de favorecer ao ecossistema local, com a responsabilidade ambiental, proporciona 

uma melhoria de vida dos ribeirinhos com a geragao de renda para o sustento das familias 

beneficiadas, elevando consideravelmente a economia regional. 

4.8.2 Beneficios economicos atualizados do Projeto Rio (Con)Vida 

Para a mensuragao dos beneficios economicos gerados com a implantagao do projeto 

ambiental Rio (Con)Vida foram e, consequentemente, analisar a viabilidade em retorno 

financeiro do investimento no referido projeto e necessario realizar a analise dos valores em 

tempo real, ou seja, em Valor Presente. 

Admitindo-se a existencia de juros, cerca de 5% ao ano, fornecida pela Banco do Nordeste 

do Brasil - BNB, destinada ao financiamento em projetos do agronegocio de miniprodutores, 

cooperativas e associagoes, pode-se calcular o valor presente de qualquer valor futuro ou 

recebimentos futuros. O objetivo desta analise e demonstrar uma tecnica largamente 

utilizada e aceita em estudos de viabilidade de investimentos. Essa tecnica leva em conta o 

valor do dinheiro no tempo, utilizando taxas de desconto, que podem ser uma taxa de juros 

de mercado ou uma taxa de retorno exigida pelo investidor. 

Para tanto, utilizou-se a formula de Valor Presente (VP), o fator de valor presente e 1/(1 + i) n 

para um unico valor, ou seja, quando tem-se um valor futuro e quer encontrar o seu valor 

presente (valor na data de hoje, sem juros), dividi-se o valor por esse fator. 

A partir dos dados coletados no questionario 1 dentro do processo de mensuragao dos 

beneficios economicos gerados com a implantagao do projeto Rio (Com)Vida os resultados 

encontrados em Valor Presente foram evidenciados conforme demonstra a tabela 02 a 

seguir. 
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T A B E L A 02: Beneficios em Valor Presente do Projeto Rio (Con)vida 

n VF (R$) <1+i)n 

VP (R$) 

1 (6.404,31) 1,0500 (6.099,34) 
2 982.687,05 1,1025 891.326,12 
3 4.757.487,05 1,1576 4.109.696,19 
4 4.757.487,05 1,2155 3.913.996,37 
5 4.773.237,05 1,2763 3.739.956,13 

Total: 12.648.875,47 

Fonte: Pesquisa realizada, 2010. 

A tabela 02 evidencia os valores dos Fluxos de Caixa Liquido obtido apos as entradas e 

saidas, relativos a cada ano e apresentados a valor presente. Assim, diante da analise 

efetuada com os dados evidenciados na tabela, pode-se constatar que o retorno obtido com 

o investimento no Projeto Rio (Con)Vida garante beneficios economicos consideraveis para 

os envolvidos, dentro de uma perspectiva de rendimentos atuais, ou seja, se o projeto de 

reflorestamento ja estivesse implantado o retorno financeiro anual obtido em media seria 

atualmente em torno de R$ 2.500.000,00 (dois milhoes e quinhentos mil reais). 

Considerando que o valor estimado para a aplicagao do Projeto Rio (Con)Vida cerca de R$ 

2.097.923,90 (Dois Milhoes, Noventa e Sete Mil, Novecentos e Vinte e Tres Reais e Noventa 

Centavos), 50 % deste valor destina-se ao reflorestamento da mata ciliar com especies de 

arvores frutiferas dos sete municipios envolvidos no projeto, totalizando uma area de 100 

hectares. 

Como o presente estudo tern como area de atuacao apenas no municipio de Pombal, assim, 

o valor estimado a ser investido para o reflorestamento das margens do Rio Pianco/Piranhas 

com arvores frutiferas apenas no municipio sede do Projeto trata-se de R$ 656.440,39 

(seiscentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e nove centavos), 

aproximadamente 31,29% da area total para o reflorestamento. 

Diante dos resultados apresentados torna-se relevante os beneficios economicos 

produzidos com a aplicagao do Projeto Ambiental Rio (Con)Vida. Pois a valor presente, o 

resultado da subtragao os custos com a implantagao do projeto apenas na cidade de 

Pombal, cerca de R$ 656.440,39 com a receita liquida total gerada com a produgao das 

mudas no periodo de cindo anos R$ 12.648.875,47 apresenta um valor presente liquido 

aproximado de R$ 11.992.435,08. Isto demonstra a termos financeiros um retorno 

consideravel para uma atividade agricola de pequeno porte. 
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4.8.3 Beneficios economicos por familia beneficiada 

A seguir serao apresentados os beneficios economicos gerados por familia envolvida no 

projeto ambiental Rio (Con)Vida de acordo com os dados evidenciados na tabela 03. 

TABELA 03: Beneficio econdmico do Projeto Rio (Con)Vida por familia beneficiada 

Ano Por Familia: 

01 R$ (152,48) 

02 R$ 22.283,15 

03 R$102.742,40 

04 R$ 97.849,91 

05 R$ 93.498,90 

Total R$ 316.221,89 

Fonte: Pesquisa realizada, 2010. 

Os dados apresentados na tabela 03 evidenciam os resultados encontrados como 

beneficios economicos por familia envolvida no projeto. Segundo o responsavel tecnico do 

Projeto Ambiental Rio (Con)Vida 40 (quarenta) familias serao beneficiadas com o 

reflorestamento na cidade de Pombal. De acordo com as informagoes da tabela, pode-se 

observar um aumento consideravel nas receitas liquidas geradas ano apos ano, a partir da 

aplicagao do projeto. Isto torna evidente a geragao de renda para essas familias e, 

consequentemente, aumento de poder aquisitivo dos beneficiados, favorecendo o 

aquecimento da economia local e proporcionando melhorias consideraveis no estilo de vida 

dessas familias. 
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5 CONSIDERAQOES FINAIS 

O desenvolvimento economico, instigado pela globalizagao, tern levado a sociedade ao 

consumismo descontrolado. Devido as necessidades das pessoas serem ilimitadas e os 

recursos escassos, esse fator pode ter levado a populagao a discutirem sobre a questao, 

desenvolver-se economicamente utilizando cada vez menos recursos naturais. 

Os motivos que incentivaram o presente estudo, primeiro, diz respeito a questao do 

aproveitamento dos recursos naturais disponiveis, agua e terra, encontradas em abundancia 

na regiao. Em segundo lugar a necessidade de favorecer o desenvolvimento economico da 

regiao atraves da contribuicao da contabilidade em mensurar os beneficios economicos do 

projeto em questao. 

Diante da perspectiva de aplicagao de um Projeto Ambiental, Rio (Con)Vida, que envolvesse 

a responsabilidade socio-ambiental, aproveitamento das aguas disponiveis no Rio 

Pianco/Piranhas, aliado ao desenvolvimento sustentavel na geragao de emprego e renda 

como forma de alavancar a economia regional, buscou-se mensurar os beneficios 

economicos que a implantagao desse projeto pode proporcionar aos moradores do entorno 

do rio com o reflorestamento de suas margens com arvores frutiferas adaptadas a regiao. 

Diante dos resultados apresentados nos graficos pode-se constatar que a densidade 

demografica da Zona Rural encontra-se em declino, a maioria das casas possui menos de 

cinco moradores, isto evidencia que os trabalhadores rurais estao buscando outras fontes e 

subsidios como meio de ganhar a vida, e ainda como consequencia da pesquisa, pode-se 

constatar que a maioria dos responsaveis pela terra estao na forma de moradores da 

propriedade, isto demonstra tambem uma falta de interesse dos donos das propriedades em 

investir em suas proprias terras. 

Os resultados mostraram tambem que a produgao nas propriedades ribeirinhas destina-se 

em sua maioria para o consumo da propria familia, e que toda a fonte de renda dessas 

familias nao advem da atividade agricola, demonstrando a necessidade imediata de 

incentivo para a produgao em grande escala da agricultura familiar, proporcionando um 

aproveitamento dos recursos naturais e aumento consideravel na renda dos moradores 

entre as familias, alem de garantir a permanencia dos trabalhadores no campo e a 

sobrevivencia das futuras geragoes. 
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No tocante a aceitagao do projeto ambiental, ficou constatada a aprovagao pela maioria dos 

moradores envolvidos no projeto quanto a sua implantagao dentro da area estabelecida e 

conforme as especies frutiferas selecionadas. Pode-se verificar tambem que a produgao 

alem dos itinerarios de comercializagao em mercado publico, feira-livre, recebera outros 

destinos como a industria de doces, por exemplo, presentes em grande numero na regiao. 

Com relagao aos beneficios economicos gerados com a aplicagao do projeto Rio (Con)Vida 

na cidade de Pombal, os valores alcangados, foi evidenciado a importancia de se implantar 

um projeto desta natureza, uma vez que, pode-se considerar 7 vezes o valor retorno em 

beneficio financeiro aos envolvidos no projeto em ralagao ao que foi investido. 

Quanto aos beneficios economicos gerados por familia beneficiada, os resultados 

encontrados confirmam a viabilidade do projeto ambiental, pois chega a produzir uma renda 

anual de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no 3° ano de aplicagao do projeto, o que 

configura uma renda extremamente relevante para mini produtores agricolas considerando 

todas as dificuldades financeiras encontradas atualmente na regiao. 

Mediante a explanagao dos resultados obtidos no presente estudo verifica-se, mais que 

nunca a necessidade da aplicagao de um projeto ambiental que agregue responsabilidade 

social e desenvolvimento sustentavel como forma de garantir o sustento do homem, em 

meio a consciencia deste, na preservagao do meio ambiente e favorecimento da 

sobrevivencia das geragoes subsequentes. 

Desta forma, cabe a sociedade e demais organizagoes interessadas com a questao de 

desenvolvimento e geragao de renda aliada ao equilibrio ambiental, promover a pratica do 

estudo elaborado, a partir da mensuragao destes beneficios, e intensificar imediatamente a 

divulgagao dos resultados encontrados como forma de adquirir recursos para a 

concretizagao desta pesquisa. 

Como sugestao para futuras pesquisas, recomenda-se o aproveitamento da instalagao do 

Centro de Ciencias e Tecnologias Agroalimentar, Campus da Universidade Federal da 

Paraiba - UFCG, na Cidade de Pombal, como forma de auxiliar em pesquisas sobre o 

aproveitamento dos produtos cultivados na regiao, como produgao de polpas e outras 

derivagoes, uma vez que, a regiao estudada carece de mecanismos de desenvolvimento 

economico. 
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A P E N C I D E A - Relagao d a s Comunidades Rura is 

COMUNIDADES RURAIS QUE MARGEIAM O RIO PIANC6/PIRANHAS NA CIDADE DE 

POMBAL/PB 

COMUNIDADES 
QUESTIONARIOS 

APLICADOS 
COMUNIDADES 

QUESTIONARIOS 
APLICADOS 

MARGEM DIREITA: MARGEM ESQUERDA: 
Mae D'agua 05 Mofumbo 08 
Lages 05 Gangorra 01 
Riachao 05 Riacho de Pedra 01 

Malhadinha 05 Coatiba I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Granja Canaa - Coatiba II 05 
Areia Branca 03 Umari zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
Casa Forte 05 Canoas 05 
Acarape 04 Sao Braz III 03 

Bom Sucesso 02 Varzinha 02 

Camboa 01 Forquilha Grossa 01 

Areial 04 Sao Jose dos Alves 05 

Maria dos Santos 05 Flores 05 

Sao Joao 1 05 Riacho Escuro 01 

Sao Joao II 05 Caicarinha 05 

Barra 03 Xique-Xique 05 
Pombalzinho 05 
Vassoura -
Boa Sorte -

Santa Maria -

Barra 05 

15 comunidades 57 20 comunidades 57 

Fonte: EMATER - Pombal/PB 
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A P E N D I C E B - Q U E S T I O N A R I O I 

QUESTIONARIO ELABORADO PARA A PESQUISA DE CAMPO - QUESTIONARIO I 

MENSURAQAO DOS BENEFICIOS ECONOMICOS GERADOS COM O 

REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DO RIO PIANCO/ PIRANHAS COM ARVORES 

FRUTIFERAS A PARTIR DA APLICAQAO DO PROJETO RIO (CON) VIDA NA CIDADE 

DE POMBAL 

Graduando: SOUSA, Alecvan de Franca. 

E-mail: alecvanfranca@gmail.com 

QUESTIONARIO APLICADO AO ENGENHEIRO AGRICOLA RESPONSAVEL PRINCIPAL 

PELA ELABORAQAO DO PROJETO AMBIENTAL RIO(CON)VIDA 

1. IDENTIFICAQAO DO ENTREVISTADO 

1.01. Nome: 

1.02. Tempo de atuacao no projeto : 0 1 a 2 anos O 3 a 5 anos O + de 5 anos 

1.03. Formacao Profissional: 

1.04. Experiencia na funcao: 

1.05. Funcao que ocupa no Projeto: 

2. DADOS S O B R E O PROJETO RIO (CON) VIDA 

2.01. Qual o valor estimado para ser investido neste projeto? 

2.02. Quantas familias serao beneficias com este projeto no entorno do Rio Pianco/ 

Piranhas? 

mailto:alecvanfranca@gmail.com


75 

2.03. Quantas familias serao beneficiadas apenas na cidade de Pombal/PB? 

2.04. Quantos municipios serao beneficiados com o projeto de reflorestamento? 

2.05. Qual a area total de abrangencia deste projeto? 

2.06. Qual a extensao territorial do entorno do Rio? 

2.07. Qual a extensao territorial do entorno do Rio apenas na cidade de Pombal? 

2.08. Quantas comunidades rurais estao diretamente ligadas ao projeto, apenas na cidade 

de Pombal? 

2.09. Qual a faixa de terra do entorno do rio que recebera efetivamente o reflorestamento 

com as especies de arvores frutiferas? 

2.10. Qual a faixa de terra do entorno do rio que recebera efetivamente o reflorestamento 

com as especies de arvores frutiferas, apenas na cidade de Pombal? 

2.11. Quantas mudas serao distribuidas por hectare envolvido neste projeto? Discriminadas 

por especie. 

Planta: Quantidade: Planta: Quantidade: 

Goiabeira Pitomba 

Mangueira Jatoba 

Cajueiro Acerola 

Graviola Outras 
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2.12. Qual o preco de mercado de cada produto que este projeto abrange? 

Planta: Prego por quilo (R$): Planta: Preco por quilo (R$): 

Goiabeira Pitomba 

Mangueira Jatoba 

Cajueiro Acerola 

Gravida Outras 

2.13. Qual o custo de produgao por hectare das mudas de cada cultura a ser distribuida? 

Planta: Sementes (R$): Adubo (R$): Mao-de-obra (R$): Outros (R$) Total (R$): 

Goiabeira 

Mangueira 

Cajueiro 

Gravida 

Pitomba 

Jatoba 

Acerola 

Outras 

2.14. Quanto tempo apos o plantio da muda inicia-se a produgao? 

Planta: Tempo (meses): Planta: Tempo (meses): 

Goiabeira Pitomba 

Mangueira Jatoba 

Cajueiro Acerola 

Graviola Outras 

2.15. Quantas toneladas por ano cada muda produzem aproximadamente? 

Planta: Produgao Planta: Produgao 

(tonelada): (tonelada): 

Goiabeira Pitomba 

Mangueira Jatoba 

Cajueiro Acerola 

Graviola Outras 

2.16. Qual o nivel de desperdicio na produgao em cada safra por hectare? 

Planta: Desperdicio (%): Planta: Desperdicio (%): 

Goiabeira Pitomba 

Mangueira Jatoba 

Cajueiro Acerola 

Graviola Outras 
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A P E N D I C E C - Q U E S T I O N A R I O II 

QUESTIONARIO ELABORADO PARA A PESQUISA DE CAMPO - QUESTIONARIO II 

MENSURAQAO DOS BENEFICIOS ECONOMICOS GERADOS COM O 

REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DO RIO PIANCO/ PIRANHAS COM ARVORES 

FRUTIFERAS A PARTIR DA APLICAQAO DO PROJETO RIO (CON) VIDA NA CIDADE 

DE POMBAL 

Graduando: SOUSA, Alecvan de Franca. 

E-mail: alecvanfranca(a)qmail.com 

QUESTIONARIO APLICADO AOS TRABALHADORES/PROPRIETARIOS RURAIS DO 

ENTORNO DO RIO PIANCO/PIRANHAS NA CIDADE DE POMBAL/PB 

1. IDENTIFICAQAO DO ENTREVISTADO 

1.01. Propriedade/Sitio: 

1.02. Nome: 

1.03. Idade: O atea19ancQ O 19 a 30 aCbs O 30 a 59 £>ios O 60 anos acima 

1.04. Situagao do entrevistado em relagao a propriedade rural: 

Proprietary ( ) Morador ( ) Meeiro ( ) Arrendatario( ) outros ( ) 

1.05. Quantas pessoas residem na casa? 

1.06. Toda fonte de renda da familia provem da atividade agricola? 

( ) Sim ( ) Nao Se nao, qual a outra 

atividade? 

1.07. Qual a cultura agricola cultivada na propriedade rural? 
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1.08. Qual o destino dos produtos cultivados na propriedade? 

( ) Consumo da familia ( subsistencia) 

( ) Feira-livre 

( ) Mercado Publico 

( ) Outras Cidades 

( ) Outros: 

1.09. Qual o grau de aceitacao/adesao a aplicagao do projeto RIO(CON)VIDA? 

( ) SIM. Aceito sem ressalvas. 

( ) SIM. Aceito apenas algumas especies de arvores frutiferas 

( ) NAO. Prefiro nao participar do projeto. 

1.10. Caso aceite a participacao no projeto qual das especies de arvores fruti feras 

abaixo seriam cultivadas na propriedade? 

Planta: Quantidade: Planta: Quantidade: 

Goiabeira Pitomba 

Mangueira Jatoba 

Cajueiro Acerola 

Graviola Outras 
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A P E N D I C E D - Tabelas d o s c u s t o s de manutencao e implantagao d a s cul turas 

s e l e c i o n a d o s no Projeto Rio (Con)Vida 

BANCO DO NORDESTE S/A 

ORCAMENTO POR HECTARE 

IMPLANTACAO DE CULTURA 

Especie Area Total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GOIABA IRRIGADA (ELETROBOMBA) 1,0 HA 

Especificacao Quant. Unid. Valor (R$ 1,00) Epoca de Realizacao 

Unit. TOTAL 

1) PREPARO DE SOLO 5 JAN A DEZ 

ARACAOE GRADAGEM 5 HM 60 300,00 

2) PLANTIO 17 JAN A DEZ 

MARCACAO E COVEAMENTO 9 HD 21 189,00 

PLANTIO / REPLANTIO 4 HD 21 84,00 

ADUBAQAO DE FUNDAQAO 4 HD 21 84,00 

3) TRATOS CULTURAIS 64 JAN A DEZ 

CAPINAS / COROAMENTO 20 HD 21 420,00 

MANEJO DE IRRIGACAO 25 HD 21 525,00 

APLICAQAO DE DEFENSIVOS 10 HD 30 300,00 

PODA DE FORMACAO 3 HD 21 63,00 

TUTORAMENTO 2 HD 21 42,00 

ADUBAQAO DE COBERTURA 4 HD 21 84.00 

4) COLHEITA 12 JAN A DEZ 

COLHEITA.TRSNP.INTERNO E 
BENEF. 12 HD 21 252,00 

5) INSUMOS JAN A DEZ 

MUDAS(+10%) ENXERTADA 262 UNID 5 1310,00 

ENERGIA ELETRICA 1.200 KW 0,24 288,00 

ESTERCO (BOVINO) 10 T 60 600.00 

FERTAMIM M 5 L 25 125,00 

CAIXA PLASTICA DE 20Kg 10 UNID 15 150,00 

FORMICIDA 2 KG 5 10,00 

DIPTEREX 500 1 L 35 35,00 

OXICLORETO DE COBRE 4 L 28 112,00 

BARBANTE 5 KG 3,5 17,50 

FOLISUPER 1 L 20 20,00 

DITHANE PM 4 KG 28 112,00 

VARAS/TUTORES 238 UNID 0,05 11,90 

EXTRAVON 1 L 8 8,00 

TOTAL 5142,40 

ESPACAMENTO: 7,0 X 6,0 M SISTDE IRRIGACAO: localizada 

PROD.: ANO 1- 1.000 KG; ANO II- 4.000 KG;ANO 111-12.000 ;ANO IV E SEGUINTES 18.000 kg. 

OBS.: ADUBAQAO QUIMICA - ADICIONAR AO ORCAMENTO, 0 CUSTO COM AQUISICOES, 

LEVANDO-SE EM CONTA AS RECOMENDACOES DA ANALISE DO SOLO. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C)  INCLUIR NO ORCAMENTO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROJETO TECNICO. 

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil, 2010 
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BANCO DO NORDESTE S/A 

ORCAMENTO POR HECTARE 

MANUTENQAO DA CULTURA 

Especie Area Total 

GOIABA IRRIGADA 2° ANO E SEGUINTES 
(ELETROBOMBA) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1,0 HA 

Especificacao Quant. Unid. Valor (R$ 1,00) 
Epoca de 
Realizacao 

Unit. TOTAL 

1) TRATOS CULTURAIS 73 JAN A DEZ 

CAPINAS/COROAMENTO 25 HD 21 525,00 

ADUBAQAO DE 
COBERTURA 5 HD 21 105,00 

APLICAQAO DE 
DEFENSIVOS 8 HD 30 240,00 

MANEJO DA IRRIGAQAO 25 HD 21 525,00 

PODA DE PRODUQAO 10 HD 21 210,00 

2) COLHEITA 25 JAN E DEZ 

COLHEITA, TRSNP. 
INTERNO E BENEF. 25 HD 21 525,00 

3) INSUMOS JAN A DEZ 

ENERGIA ELETRICA 1200 Kw 0,24 288,00 

ESTERCO (BOVINO) 10 T 60 600,00 

DEFENSIVOS 8 L 80 640,00 

TOTAL 3.658,00 

PARA A MANUT.DO ANO I I E IV,(PROD.ESTABILIZADA),DEVE-SE ACRESCENTAR 

A CADA ANO, EM 20% OS CUSTOS COM TRATOS CULTURAIS E COLHEITA, 
TOMANDO-SE POR 
BASE 0 ORCAMENTO DO 2 ANO .DEMAIS OBS., IDEM,IDEM ORQAMENTO DE 
IMPLANTACAO DA CULTURA 

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil, 2010 



B A N C O D O N O R D E S T E S / A 

O R C A M E N T O P O R H E C T A R E 

I M P L A N T A Q A O D E C U L T U R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ 

Especie Area Total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MANGA TOMMY ATKINS IRRIGADA (ELETROBOMBA) 1,0 HA 

Especificacao Quant. Unid. 
Valor ( R $ 

1,00) 
Epoca de 
Realizagao 

Unit. TOTAL 

1) PREPARO DE SOLO 5 JAN A DEZ 

A R A Q A O E G R A D A G E M 5 H M 60 300,00 

2) PLANTIO 15 JAN A DEZ 

A B E R T U R A D A S C O V A S 5 H D 21 105,00 

M A R C A C A O D A S C O V A S 2 H D 21 42,00 

P L A N T I O / R E P L A N T I O 4 H D 21 84,00 

A D U B A Q A O D E F U N D A Q A O 4 H D 21 84,00 

3) TRATOS CULTURAIS 57 JAN A DEZ 

C A P I N A S 

M A N U A I S / C O R O A M E N T O 20 H D 21 420,00 

T U T O R A M E N T O 3 H D 21 63,00 

P O D A D E F O R M A Q A O 3 H D 21 63,00 

M A N E J O D E I R R I G A Q A O 25 H D 21 525,00 

A P L I C A Q A O D E D E F E N S I V O S 2 H D 30 60,00 

A D U B A Q A O D E C O B E R T U R A 4 H D 21 84,00 

4) INSUMOS JAN A DEZ 

M U D A S (+10%) E N X E R T A D A 110 U N I D 5 550,00 

E N E R G I A E L E T R I C A 1.200 K W 0,24 288,00 

E S T E R C O 5 T 60 300,00 

D E F E N S I V O S 5 L 80 400,00 

C A I X A P L A S T I C A D E 20Kg 10 U N I D 15 150,00 

B A R B A N T E 5 K G 3,5 17,50 

T U T O R E S 110 U N I D 0,05 5,50 

TOTAL 3541,00 

E S P A C A M E N T O : 10 X 10 M / C I C L O D A C U L T U R A : P E R E N E 

P R O D U T I V I D A D E : 2.000 K G / H A A N O I I I ; 5.000 K G / H A A N O IV; 8.000 K G / H A A N O V 

E 15.000 K G / H A N O A N O V I E S E G U I N T E S A N O S . S I S T E M A D E I R R I G A Q A O -

L O C A L I Z A D A 

O B S . : A D U B A C A O Q U I M I C A - A D I C I O N A R A O O R Q A M E N T O , O C U S T O D E 

A Q U I S I Q O E S , L E V A N D O - S E 

E M C O N T A A S R E C O M E N D A Q O E S D A A N A L I S E D O S O L O . 

(*) - E N E R G I A E L E T R I C A D E V E S E R C A L C U L A D O E M F U N Q A O D O P R O J E T O 

T E C N I C O . 

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil, 2010 



BANCO DO NORDESTE S/A 

ORCAMENTO POR HECTARE 

MANUTENQAO DA CULTURA 

Especie Area Total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MANGA IRRIGADA 2° ANO fELETROBOMBA) 1,0 HA 

Especificacao Quant. Unid. 
Va or (R$ 

,00) 
Epoca de 
Realizacao 

Unit. TOTAL 

1) TRATOS CULTURAIS 56 JAN A DEZ 

CAPINAS 
MANUAIS/COROAMENTO 20 HD 21 420,00 

ADUBAQAO DE COBERTURA 4 HD 21 84,00 

APLICAQAO DE 
DEFENSIVOS 3 HD 30 90,00 

MANEJO DA IRRIGAQAO 25 HD 21 525,00 

PODA DE FORMAQAO 4 HD 21 84,00 

2) INSUMOS JAN A DEZ 

ENERGIA ELETRICA 1200 KW 0,24 288,00 

ESTERCO 6 T 60 360,00 

DEFENSIVOS 6 L 80 480,00 

TOTAL 2331,00 

OBS.: IDEM ORCAMENTO DE IMPLANTAQAO DA CULTURA. 

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil, 2010 
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BANCO DO NORDESTE S/A 

ORCAMENTO POR HECTARE 

IMPLANTACAO DE CULTURA 

Especie Area Total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAJU AN AO PRECOCE SEQUEIRO 1,0 HA 

Especificacao Quant. Unid. Valor (R$ 1,00) 
Epoca de 
Realizacao 

Unit. TOTAL 

1) PREPARO DE SOLO 5 JAN A DEZ 

ARAQAO E GRADAGEM 5 HM 60 300,00 

2) PLANTIO 22 JAN A DEZ 

MARCAQAO ABERTURA DE 
COVAS 10 HD 21 210,00 

PLANTIO MANUAL 6 HD 21 126,00 

ADUBAQAO ORGANICA 6 HD 21 126,00 

3) TRATOS CULTURAIS 37 JAN A DEZ 

CAPINAS 20 HD 21 420,00 

DESBROTA 5 HD 21 105,00 

APLICAQAO DE 
DEFENSIVOS 4 HD 30 120,00 

COROAMENTO 8 HD 21 168,00 

4) INSUMOS JAN A DEZ 

MUDAS (+10%) 
(ENXERTADA) 688 UNID 3 2064,00 

DITHANE M45 1 L 30 30,00 

ENERGIA ELETRICA 1.200 KW 0,24 288,00 

ESTERCO 10 T 60 600,00 

THIODAN CE 1 L 32 32,00 

FORMICIDA 2 KG 5 10,00 

EXTRAVON 1 L 8 8,00 

TOTAL 4.607,00 

ESPAQAMENTO: 4,0X4,0 M - CICLO: PERENE 

PRODUT. 1,5 T/HA DE CASTANHA A PARTIR DO 3 ANO. 

ADUBAQAO QUIMICA-SERA ADICIONADO AO ORQAMENTO, APENAS O CUSTO COM A-

QUISIQOES, LEVANDO-SE EM CONTA AS RECOMENDAQOES DA ANALISE DO SOLO. 

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil, 2010 



BANCO DO NORDESTE S/A 

ORCAMENTO POR HECTARE 

MANUTENQAO DA CULTURA 

Especie Area Total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAJU AN AO PRECOCE (2°ANO E SEGUINTES) 1,0 HA 

Especificacao Quant. Unid. Valor (R$ 1,00) 
Epoca de 
Realizacao 

Unit. TOTAL 

1) TRATOS CULTURAIS 49 JAN A DEZ 

CAPINAS COM 
COROAMENTO 30 HD 21 630 
ADUBAQAO DE 
COBERTURA 3 HD 21 63 
APLICAQAO DE 
DEFENSIVOS 6 HD 30 180 

PODA 10 HD 21 210 

2) COLHEITA 30 JAN E DEZ 

COLHEITA, TRSNP. 
INTERNO E BENEF. 30 HD 21 630 

3) INSUMOS 13 JAN A DEZ 

DITHANE M45 2 L 30 60 

THIODAN CE 2 L 32 j 64 

ESTERCO L 6 T 60 J 360 

EXTRAVON 1 L 8 8 

FORMICIDA 2 KG 5 10 

TOTAL 2.215,00 

OBS.: IDEM AO ORQAMENTO DE IMPLANTACAO DO CAJU ANAO PRECOCE. 

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil, 2010 



BANCO DO NORDESTE S/A 

ORCAMENTO POR HECTARE 

IMPLANTACAO DE CULTURA 

Especie Area Total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAVIOLA IRRIGADA (ELETROBOMBA) 1,0 HA 

Especificacao Quant. Unid. 
Valor (R$ 

1,00) 
Epoca de 
Realizacao 

Unit. TOTAL 

1) PREPARO DE SOLO 5 JAN A DEZ 

ARAQAO E GRADAGEM 5 HM 60 300 

2) PLANTIO 21 JAN A DEZ 

MARCACAOE 
COVEAMENTO 10 HD 21 210,00 

PLANTIO / REPLANTIO 6 HD 21 126,00 

ADUBAQAO DE 
FUNDAQAO 5 HD 21 105,00 

3) TRATOS CULTURAIS 61 JAN A DEZ 

CAPINAS/COROAMENTO 15 HD 21 315,00 

MANEJO DE IRRIGAQAO 25 HD 21 525,00 

APLICAQAO DE 
DEFENSIVOS 5 HD 30 150,00 

PODA DE FORMAQAO 5 HD 21 105,00 

TUTORAMENTO 3 HD 21 63,00 

ADUBAQAO DE 
COBERTURA 8 HD 21 168,00 

4) INSUMOS JAN A DEZ 

MUDAS (+10%) 
ENXERTADAS 306 UNID 3 918,00 

ENERGIA ELETRICA 1.200 KW 0,24 288,00 

ESTERCO (BOVINO) 10 T 60 600,00 

DEFENSIVOS 3 L 80 240,00 

CAIXA PLASTICA DE 20Kg 10 UNID 15 150,00 

FORMICIDA 2 KG 5 10,00 

BARBANTE 5 KG 3,5 17,50 

VARAS/TUTORES 278 UNID 0,05 13,90 

TOTAL 4304,40 

ESPAQAMENTO: 6,0 X 6,0 M 
PRODUTIVIDADE: 5.000 KG/HA NO ANO 3 E 7.000 KG NO IV ANO E DEMAIS 

ANOS. 

SISTEMA DE IRRIGAQAO: LOCALIZADA CICLO DA CULTURA - PERENE 

OBS.: ADUBAQAO QUIMICA - ADICIONAR AO ORQAMENTO, O CUSTO 
DAS AQUISIQOES, 

LEVANDO-SE EM CONTA AS RECOMENDAQOES DA ANALISE DO SOLO. 

(*) INCLUIR NO ORQAMENTO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO 

PROJETO TECNICO. 

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil, 2010 



BANCO DO NORDESTE S/A 

ORCAMENTO POR HECTARE 

MANUTENCAO DA CULTURA 

Especie Area Total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAVIOLA IRRIGADA 2°ANO 
(ELETROBOMBA) 1,0 HA 

Especificacao Quant. Unid. 
Valor (R$ 

1,00) 
Epoca de 
Realizagao 

Unit. TOTAL 

1) TRATOS CULTURAIS 65 JAN A DEZ 

CAPINAS/COROAMENTO 20 HD 21 420,00 
ADUBAQAO DE 
COBERTURA 6 HD 21 126,00 

APLICAQAO DE 
DEFENSIVOS 10 HD 30 300,00 

MANEJO DA IRRIGAQAO 25 HD 21 525,00 

PODA E LIMPEZA 4 HD 21 84,00 

2) INSUMOS JAN A DEZ 

ENERGIA ELETRICA 1200 KW 0,24 288,00 

ESTERCO (BOVINO) 12 T 60 720,00 

DEFENSIVOS 6 L 80 480,00 

FORMICIDA 4 KG 5 20,00 

TOTAL 2963,00 

OBS.: IDEM ORQAMENTO DE IMPLANTAQAO. 

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil, 2010 
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BANCO DO NORDESTE S/A 

ORQAMENTO POR HECTARE 

IMPLANTAQAO DE CULTURA 

Especie Area Total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PITOMBA (ELETROBOMBA) 1,0 HA 

Especificacao Quant. Unid. Valor (R$ 1,00) 
Epoca de 
Realizacao 

Unit. TOTAL 

1) PREPARO DE SOLO 5 JAN A DEZ 

ARAQAO E GRADAGEM 5 HM 60 300,00 

2) PLANTIO 15 JAN A DEZ 

ABERTURA DAS COVAS 5 HD 21 105,00 

MARCAQAO DAS COVAS 2 HD 21 [ 42,00 

PLANTIO / REPLANTIO 4 HD 21 84,00 

ADUBAQAO DE FUNDAQAO 4 HD 21 84,00 

3) TRATOS CULTURAIS 57 JAN A DEZ 

CAPINAS MANUAIS/COROAMENTO 20 HD 21 420,00 

TUTORAMENTO 3 HD 21 63,00 

PODA DE FORMAQAO 3 HD 21 63,00 

MANE JO DE IRRIGAQAO 25 HD 21 525,00 

APLICAQAO DE DEFENSIVOS 2 HD 30 60,00 

ADUBAQAO DE COBERTURA 4 HD 21 84,00 

4) INSUMOS JAN A DEZ 

MUDAS (+10%) ENXERTADA 110 UNID 5 550,00 

ENERGIA ELETRICA 1.200 KW 0,24 288,00 

ESTERCO 5 T 60 300,00 

DEFENSIVOS 5 L 80 400,00 

CAIXA PLASTICA DE 20Kg 10 UNID 15 150,00 

BARBANTE 5 KG 3,5 17,50 

TUTORES 110 UNID 0,05 5,50 

TOTAL 3541,00 

ESPAQAMENTO: 10 X 10 M / CICLO DA CULTURA : PERENE 

PRODUTIVIDADE: 0,5 TONELADAS POR ANO 

. SISTEMA DE IRRIGAQAO - LOCALIZADA 
OBS.:ADUBAQAO QUlMICA- ADICIONAR AO ORQAMENTO, 0 CUSTO DE AQUISIQOES, 
LEVANDO-SE 

EM CONTA AS RECOMENDAQOES DA ANALISE DO SOLO. 

(*) - ENERGIA ELETRICA DEVE SER CALCULADO EM FUNQAO DO PROJETO TECNICO. 

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil, 2010 
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BANCO DO NORDESTE S/A 

ORQAMENTO POR HECTARE 

MANUTENQAO DA CULTURA 

Especie Area Total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PITOMBA IRRIGADA 2° ANO (ELETROBOMBA) 1,0 HA 

Especificagao Quant. Unid. Valor (R$ 1,00) 
Epoca de 
Realizacao 

Unit. TOTAL 

1) TRATOS CULTURAIS 56 JAN A DEZ 

CAPINAS 
MANUAIS/COROAMENTO 20 HD 21 420,00 

ADUBAQAO DE COBERTURA 4 HD 21 84,00 

APLICAQAO DE DEFENSIVOS 3 HD 30 90,00 

MANEJO DA IRRIGAQAO 25 HD 21 525,00 

PODA DE FORMAQAO 4 HD 21 84,00 

2) INSUMOS JAN A DEZ 

ENERGIA ELETRICA 1200 KW 0,24 288,00 

ESTERCO 6 T 60 360,00 

DEFENSIVOS 6 L 80 480,00 

TOTAL 2331,00 

OBS.: IDEM ORQAMENTO DE IMPLANTAQAO DA CULTURA. 

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil, 2010 
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BANCO DO NORDESTE S/A 

ORQAMENTO POR HECTARE 

IMPLANTAQAO DE CULTURA 

Especie Area Total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JATOBA (Hymenaea courbaril) (ELETROBOMBA) 1,0 HA 

Especificacao Quant. Unid. Valor (R$ 1,00) 
Epoca de 
Realizacao 

Unit. TOTAL 

1) PREPARO DE SOLO 5 JAN A DEZ 

ARAQAO E GRADAGEM 5 HM 60 300,00 

2) PLANTIO 15 JAN A DEZ 

ABERTURA DAS COVAS 5 HD 21 105,00 

MARCAQAO DAS COVAS 2 HD 21 42 :00 

PLANTIO / REPLANTIO 4 HD 21 84,00 

ADUBAQAO DE FUNDAQAO 4 HD 21 84,00 

3) TRATOS CULTURAIS 57 JAN A DEZ 

CAPINAS MANUAIS/COROAMENTO 20 HD 21 420,00 

TUTORAMENTO 3 HD 21 63,00 

PODA DE FORMAQAO 3 HD 21 63,00 

MANEJO DE IRRIGAQAO 25 HD 21 525,00 

APLICAQAO DE DEFENSIVOS 2 HD 30 60,00 

ADUBAQAO DE COBERTURA 4 HD 21 84,00 

4) INSUMOS JAN A DEZ 

MUDAS (+10%) ENXERTADA 110 UNID 5 550,00 

ENERGIA ELETRICA 1.200 KW 0,24 288,00 

ESTERCO 5 T 60 300,00 

DEFENSIVOS 5 L 80 400,00 

CAIXA PLASTICA DE 20Kg 10 UNID 15 150,00 

BARBANTE 5 KG 3,5 17,50 

TUTORES 110 UNID 0,05 5,50 

TOTAL 3541,00 

ESPAQAMENTO: 10 X 10 M / CICLO DA CULTURA : PERENE 

PRODUTIVIDADE: 2 TONELADAS POR ANO 

. SISTEMA DE IRRIGAQAO - LOCALIZADA 
OBS.:ADUBAQAO QUl'MICA - ADICIONAR AO ORQAMENTO, 0 CUSTO DE AQUISIQOES, 
LEVANDO-SE 

EM CONTA AS RECOMENDAQOES DA ANALISE DO SOLO. 

(*) - ENERGIA ELETRICA DEVE SER CALCULADO EM FUNQAO DO PROJETO TECNICO. 

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil, 2010 
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BANCO DO NORDESTE S/A 

ORCAMENTO POR HECTARE 

MANUTENCAO DA CULTURA 

Especie Area Total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JATOBA (Hymenaea courbar 
(ELETROBOI 

il) IRRIGADA 2° ANO 
VIB A) 1,0 HA 

Especificacao Quant. Unid. Valor (R$ 1,00) 
Epoca de 
Realizacao 

Unit. TOTAL 

1) TRATOS CULTURAIS 56 JAN A DEZ 

CAPINAS 
MANUAIS/COROAMENTO 20 HD 21 420,00 

ADUBAQAO DE COBERTURA 4 HD 21 84,00 

APLICAQAO DE DEFENSIVOS 3 HD 30 90,00 

MANE JO DA IRRIGAQAO 25 HD 21 525,00 

PODA DE FORMAQAO 4 HD 21 84,00 

2) INSUMOS JAN A DEZ 

ENERGIA ELETRICA 1200 KW 0,24 288,00 

ESTERCO L 6 T 60 360,00 

DEFENSIVOS 6 L 80 480,00 

TOTAL 2331,00 

OBS.: IDEM ORQAMENTO DE IMPLANTAQAO DA CULTURA. 

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil, 2010 



BANCO DO NORDESTE S/A 

ORQAMENTO POR HECTARE 

IMPLANTAQAO DE CULTURA 

Especie Area Total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ACEROLA IRRIGADO (ELETROBOMBA) 1,0 HA 

Especificacao Quant. Unid. 
Valor (R$ 

1,00) 
Epoca de 
Realizacao 

Unit. TOTAL 

1) PREPARO DE SOLO 5 JAN A DEZ 

ARAQAO E GRADAGEM 5 HM 60 300,00 

2) PLANTIO 29 JAN A DEZ 

MARCAQAO COVEAMENTO 20 HD 21 420,00 

PLANTIO E REPLANTIO 5 HD 21 105,00 

ADUBAQAO DE FUNDAQAO 4 HD 21 84,00 

3) TRATOS CULTURAIS 76 JAN A DEZ 

CAPINAS MANUAIS C / COROA. 30 HD 21 630,00 

MANEJO DA IRRIGAQAO 25 HD 21 525,00 

TUTORAMENTO 5 HD 21 105,00 

PODA DE FORMAQAO 12 HD 21 252,00 

APLICAQAO DE DEFENSIVOS 4 HD 30 120,00 

4) COLHEITA 40 JAN A DEZ 

COLHEITA MANUAL 40 HD 21 840,00 

5) INSUMOS JAN A DEZ 

MUDAS (+10%) 690 UNID 3 2.070,00 

CAIXAS PLASTICASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PI 20Kg 20 UNID 15 300,00 

ENERGIA ELETRICA 1.200 KW 0,24 288,00 

DEFENSIVOS 5 L 80 400,00 

ESTERCO (BOVINO) 10 T 60 600,00 

TUTORES 625 UNID 0,05 31,25 

BARBANTE 5 KG 3,5 17,50 

TOTAL 7.087,75 

ESPAQ.: 4,0 X 4,0 M / CICLO DA CULTURA - PERENE / SIST. IRRIGAQAO: 
LOCALIZADA 

PRODUTIVIDADE: 3 T ANO I; 12 T ANO II; 15 T ANO III E 20 T ANO IV E SEGUINTES. 

OBS.: ADUBAQAO QUlMICA - SERA ADICIONADO AO ORQAMENTO, APENAS O 
CUSTO DAS AQUI-

SIQOES, LEVANDO-SE EM CONTA AS RECOMENDAQOES DA ANALISE DO SOLO 

(*) INCLUIR NO ORQAMENTO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO 
PROJETO 

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil, 2010 
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BANCO DO NORDESTE S/A 

ORQAMENTO POR HECTARE 

MANUTENQAO DA CULTURA 

Especie Area Total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ACEROLA IRRIGADO (2°ANO E SEGUINTES) 1,0 HA 

Especificacao Quant. Unid. 
Valor (R$ 

1,00) Epoca de Realizacao 

Unit. TOTAL 

1) TRATOS CULTURAIS 73 JAN A DEZ 

CAPINAS MANUAIS C / 
COROA. 30 HD 21 630,00 

MANEJO DA IRRIGAQAO 25 HD 21 525,00 

PODA DE LIMPEZA 10 HD 21 210,00 

APLICACAO DE DEFENSIVOS 4 HD 30 120,00 

ADUBAQAO DE COBERTURA 4 HD 21 84,00 

2) COLHEITA 150 JAN A DEZ 

COLHEITA MANUAL 150 HD 21 3150,00 

3) INSUMOS JAN A DEZ 

ENERGIA ELETRICA 1200 KW 0,24 288,00 

ADUBO QUIMICO n SC 0 0.00 

DEFENSIVOS 5 L 80 400,00 

ESTERCO (BOVINO) 6 T 60 360,00 

TOTAL 5.767,00 

A MANUTENQAO DOS ANOS 3 E 4 (ESTABILIZAQAO) DEVERAO SER ACRESCIDOS EM 
25% A CADA ANO E 

OS CUSTOS COM COLHEITA E PODA TOMA-SE POR BASE 0 ORQADO SEGUNDO ANO. 

ADUBAQAO QUIMICA E CUSTO COM ENERGIA - IDEM. IDEM. ORQAMENTO DE 
IMPLANTAQAO DA CULTURA. 

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil, 2010 


