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RESUMO 

Inseridas no Terceiro Setor, as associacoes comunitarias rurais caracteriza-se pela 

integracao e socializacao de atividades que visam a melhoria da qualidade de vida de 

trabalhadores rurais, assentados, indigenas, quilombolas, etc., fazendo uso de acoes 

desenvolvidas que objetiva fomentar a melhoria de suas cadeias produtivas e das 

comunidades as quais pertencem. Assim, o estudo objetiva analisar o perfil e o papel de 

gestao na Associacao Comunitaria Rural do Sao Joao I e Associacao Comunitaria dos 

Agropecuaristas do Sao Joao II, ambas no municipio de Pombal. Para caracterizacao do 

estudo, utilizou-se uma pesquisa bibliografica e analise de dados descntivos. a partir da 

aplicacao de questionaxios que desenharam o universo das assoc ia tes rurais, fomecendo 

uma visao panoramica dos desafios e obstaculos vivenciados por estas entidades, 

evidenciando que a sustentabilidade das mesmas esta intimamente ligada a gestao contabil. 

A tabulacao dos dados indicou que as maiorias dos recursos das duas associacoes vieram 

do Estado, atraves do Projeto Cooperar, pelo Programa Combate a Pobreza Rural (PCPR), 

mas que tambem obtiveram recursos das esferas Federals e Municipals. Evidenciou ainda 

que a contabilidade, como modelo de gestao, e pouco utilizada pelas associacoes, uma vez 

que as praticas contabeis utilizadas sao apenas para manutencao de documentos 

necessarios para retirada das Certidoes Negativas de Debitos (CND), Relagao Anual de 

Informacoes Sociais (RAIS), Documentos de Arrecadacao Federal (DARF), entre outros 

documentos que mantem a associacao quite com as obrigacdes junto a Receita Federal. A 

prestacao de contas e feita pelos diretores da associacao de forma clara e com 

transparencia e aprovadas em assembleias gerais, atendendo apenas a funcao social junto 

a comunidade e aos orgaos responsaveis pelos repasses dos recursos. 

Palavras chave: Gestao contabil, evidenciacao, associativismo. 



ABSTRACT 

Situated within the third sector, the rural community associations is characterized by 

integration and socialization of activities aimed at improving the quality of life of rural 

workers, squatters, indigenous people, runaways, etc.. By making use of actions developed 

that aims to encourage improvement of their supply chains and the communities to which 

they belong. Thus, the study analyze the profile and role management in the Associacao 

Comunitaria Rural do Sao Joao I and Associacao Comunitaria dos Agropecuaristas do Sao 

Joao II, both in the municipality of Pombal. The characterization of the study, we used 

literature described and analysis of qualitative data from the questionnaires that designed the 

universe of rural associations, providing an overview of the challenges and obstacles 

experienced by these bodies, indicating that the sustainability of those is closely linked to 

management accounting. The tabulation of the data indicated that the majority of the 

resources of two organizations came from the state, through the Projeto Cooperar, the 

Programa Combate a Pobreza Rural (PCPR), but also obtained funds from Federal and local 

government spheres. It also emphasized that the accounting as a management model, it is 

used by associations, since accounting practices are used only for maintenance of 

documents required for withdrawal of Certidao Negativa de Debitos (CND), the Relacao 

Anual de Informacoes Sociais (RAIS), Documento de Arrecadac§o Federal (DARF), among 

other documents that the association remains even with the obligations with the Receita 

Federal. Accountability is made by the directors of the association clearly and transparently 

and the general assembly, having only a social function in the community and the agencies 

responsible for transfers of resources. 

Keywords: management accounting, disclosure, associations. 
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1 INTRODUQAO 

A globaiizacao fomenta processos de transformagoes sociais que se potencializaram ao 

longo dos tempos. A intensidade, natureza e dinamica dessas mudancas variam de acordo 

com os diversos contextos socioeconomicos, politicos, tecnicos e governamentais que 

refletem diretamente nas unidades locais, regionais e nacionais. 

De acordo com Stedile (2005)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Silva (2009), as formas de organizacsio nos primordios 

de nossa sociedade ate o ano de 1500 aC, regis tram que nos antepassados formavam 

grupos sociais, familiares, que exploravam de forma coletiva os bens naturais um 

mecanismo utilizado para fortalecer o atendimento e as necessidades basicas de 

sobrevivencia dos membros dos grupos sociais. 

Neste contexto surgiu o terceiro setor, com a funcao de desenvolver um papel importante na 

sociedade, uma vez que suas acoes estao direcionadas para auxiiiar o Estado na promocao 

do bem estar, fazendo uso de atividades que foram desenvolvidas com intuito de mitigar os 

problemas socioeconomicos por meio da uniao de pessoas voluntarias que pregam o cultivo 

da ajuda mutua, solidariedade, democratizacao e equidade social. Como assim explica Silva 

(2009) ao enfatizar que: "[...] a expressao associativismo e utilizada para conceituar de 

maneira geral todas as formas de cooperagao organizada que visa um determinado 

objetivo". 

Desta forma, as organizagoes da sociedade civil surgiram com a finalidade de consolidar as 

agoes sociais desenvolvidas pelo Estado (Primeiro Setor), que, por si so, nao respondeu 

atraves de sua atuagao como setor privado as questoes de comercializacao, bens e 

servigos, visando o deferimento de um mercado comercial (Segundo Setor), tendo como 

principal fungao trabalhar os desafios diarios que buscam o desenvolvimento de uma 

sociedade democratica. Neste sentido, as associagoes comunitarias rurais surgiram com o 

intuito de fortalecer e consolidar a sociedade civil, uma vez que, as mesmas enfatizam a 

tomada de decisces coletivas, a superagao dos dilemas sociais e o bem estar comunitario, 

desenvolvendo nas comunidades rurais o esplrito de coletividade, lideranca, planejamento e 

organizagao social, redesenhando uma relagao reciproca entre Estado e sociedade, 

gerando com isso, a inclusao social e a sustentabilidade das comunidades rurais. 

As associagoes comunitarias rurais tern papel relevante no desenvolvimento rural, uma vez 

que, organiza os agricultores familiares em suas unidades de produgao, sendo, nas 

assembleias gerais, os locais de discussao dos problemas comuns a todos, mostrando que 

a integracao e o esforgo coletivo sao agoes necessarias para melhoria e desenvolvimento 

de suas cadeias produtivas, bem como, o caminho norteador da busca e planejamento das 
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politicas publicas, que sao ferramentas responsaveis pelo desenvolvimento das 

comunidades rurais e de toda sociedade, contextualizando com isso, o desenvolvimento 

economico ao social, acoes integradas que demonstram que as associacoes comunitarias 

apresentam niveis de articulacao coletiva necessarias ao desenvolvimento social 

sustentavel. 

As associacoes comunitarias rurais sao agentes transformadores, onde no desenvolvimento 

de suas acoes promovem a inclusao social, a consolidacao e fortalecimento da cooperagao 

mutua, valorizando a vivencia e o conhecimento empirico do agricultor familiar, tendo como 

produto final, seres humanos transformados capazes de mudar suas realidades e 

problematicas diarias, atraves da tomada de decisoes coletivas e da superacao dos dilemas 

sociais, agoes que modificam e redesenham os novos processos sociais. 

O modelo organizacional dessas entidades facilita o acesso ao Credito Rural, a assistencia 

tecnica e as politicas publicas que promovem a geragSo de renda, seguranca alimentar, 

saude, educacao, infra-estrutura, processos de gestao indispensaveis no desenvolvimento 

da cadeia produtiva e da inclusao social que levam a promocao da qualidade de vida no 

meio rural. 

1.1 Caracterizacao do problema 

Na perspectiva de formatar um modelo de gestao profissional as organizagoes do terceiro 

setor, de acordo com Olak (2000 p.01) adotou uma inovadora postura gerencial que se 

caracteriza pela transparencyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (accountability), relatorio de avaliacao do desempenho e 

finaliza com o instrumento de comunicacao cuja funcao e divulgar os relatorios contabeis da 

organizacio, essa uniao ou conjunto de elementos desenham a triade de gestao que 

fomentam a sustentabilidade de uma entidade sem fins lucrativos. Com base no exposto, 

Sharf e Malta (2001 p.09) afirmam que "as organizagoes n§o governamentais estSo 

abandonando o amadorismo. As mesmas estao assimilando praticas empresariais, 

promovendo auditorias e recrutando executivos para ganhar eficiencia". 

A evolucao dessas formas de organizagoes, que tern como fung§o, suprir a insuficiencia do 

Estado em atender as necessidades sociais, tern sua sustentabilidade acentuada na 

captacao de recursos que proveem de doagdes, bem como da iniciativa de um grupo de 

individuos (pessoas) voluntariados que desempenham seu papel social e cidada na 

sociedade, onde essas agoes provocam mudancas no cenario economico, o que configura, 

de maneira positiva, a existencia e fortalecimento das organizacoes do terceiro setor, que 
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tern como objetivo, a promocao da cidadania por meio do desenvolvimento de programas de 

cunho social, cuja essentia e a diminuicao da pobreza e da exclusao social. 

Bava (2000 p.41) enfatiza dizendo que "para o Banco Mundial e outras instituicoes 

multilaterais, o terceiro setor, tendo a frente as ONGs, tern um importante papel executor de 

politicas sociais articulador e complementar a acao do Estado". 

Uma vez que o Estado tern como objetivos fundamentals: construcao de uma sociedade 

livre, justa e solidaria, erradicacao da pobreza, reducao das desigualdades e promocao do 

bem-estar social de todos. 

Diante de tudo que foi exposto surgiu a necessidade de responder a seguinte questao 

problema: Qual o perfil das associagoes comunitarias rurais no processo 

organizacional e o papel da gestao contabil nas associagoes comunitarias rurais Sao 

Joao I e Agropecuaristas do Sao Joao II? 

1.2 Justif icativa do Estudo 

O atual panorama economico mundial presenciou inumeras transformacdes, cujos reflexos 

foram sentidos das mais diversificadas formas durante a evolucao da sociedade. Tais 

mudangas acarretam serios problemas de cunho social, evidenciando a fragilidade do 

Estado como gerenciador e provedor dos servicos sociais. A necessidade de suprir as 

demandas sociais considerados de carater publico se faz necessario a estruturacao que deu 

origem ao terceiro setor, um segmento de fortalecimento do campo politico-social, capaz de 

enfrentar a pobreza e a exclusao social atraves de atividades e programas de geracao de 

emprego e renda, de maneira organizada, redesenhando um novo cenario economico 

nacional e mundial. O Terceiro Setor apresenta um relevante papel no desenvolvimento da 

sociedade civil, uma vez que, o mesmo e responsavel pela interacao dos segmentos sociais, 

pela captagSo e formas de gerir os recursos e pela autonomia do direito social. Nesse 

contexto, Coelho (2002) enfatiza que o Terceiro Setor desempenha um papel importante no 

desenvolvimento sociais e economicos, ja que os recursos das entidades sem fins lucrativos 

estao centrados em doacoes e incentivos fiscais. Considerando o papel relevante 

desempenhado pelo terceiro setor em atender, de forma complementar, as acoes do Estado 

no tocante as demandas sociais que fortalece as atividades socioeconomicas e em 

consequencia da carencia de trabalhos academicos que discorram sobre a gestao contabil 

no terceiro setor, o presente trabalho visa analisar o processo organizacional o papel da 
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gestao contabil na Associagao Comunitaria Rural de Sao Joao I e Associacao dos 

Agropecuaristas do Sao Jocio II, no municipio de Pombal. 

1.3 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Objetivo Geral 

Evidenciar a percepcao dos associados da Associacao Comunitaria Rural do Sao Joao I e 

Associagao Comunitaria dos Agropecuaristas do Sao Joao II, ambas no municipio de 

Pombal, quanto ao processo de gestao e a influencia na qualidade de vida dos associados. 

1.3.2 Objetivos especificos 

a) Identificar o perfil da Associacao Comunitaria Rural do Sao Joao I e da Associagao 

Comunitaria dos Agropecuaristas do Sao Joao II e de seus associados; 

b) Descrever os mecanismos de captagao de recursos e o auxilio da contabilidade nas 

associagoes rurais; e 

c) Apontar a percepcao dos associados quanto a melhoria da qualidade de vida, a partir 

da captagao de recursos. 

1.4 Metodologia e estrategias de agio 

1.4.1 Unidade de estudo, caracterizagao e localizagao 

Os objetos de estudo e a Associacao Comunitaria Rural Sao Joao I, com sede no Sitio Sao 

Joao I e Associacao Comunitaria dos Agropecuaristas do Sao Joao I I 1 , com sede no Sao 

Joao II, ambas no municipio de Pombal, as fazendas possuem duas vias de acesso, pela 

BR 230, percorrendo 25 e 9 km, respectivamente e outro pela BR 427, sentido Pombal -

Paulista, situados as margens do Rio Piranhas, o sltio Sao Joao I e II estao localizados na 

regiao Oeste do Estado da Paraiba, meso regiao do Sertao Paraibano, na micro-regiao de 

Sousa. A vegetagao e composta por Caatinga hiperxerofila com trechos de floresta 

caducitolia (BELTRAO et a/, 2005). O clima e o A W , segundo a classificacao de Koppen, 

semi-arido com chuvas de verao e outono, e a precipitagao pluviometrica com uma media 

anual de 800 mm (MOURA, 2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assentamento do Programa Nacional do Credito Fundiario. 
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1.4.2 Abordagem e coleta de dados 

O presente estudo foi conduzido no periodo de setembro a novembro de 2009, tendo como 

base uma pesquisa bibliografica e documental, sendo complementada por uma pesquisa de 

campo, utilizando-se do metodo descritivo, caracterizada como uma pesquisa descritiva e 

exploratoria, visto que nao existiriam outros estudos nestas associacoes, objetivando 

evidenciar o perfil e a percepcao dos associados a cerca do processo organizacional, da 

gestao contabil e a captagao de recursos das Associagoes, como forma de melhoria da 

qualidade de vida dos associados. A populagao presente nas areas de estudo e de 

aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) pessoas, sendo na Associacao Comunitaria 

Rural Sao Joao I, 187 (cento e oitenta e sete) pessoas, e na Associacao Comunitaria dos 

Agropecuaristas do Sao Joao II, 63 (sessenta e tres) pessoas, do total foram entrevistados 

66 e 20 associados respectivamente. Para se aferir a percepcao faz-se uso de questionarios 

apiicados aos associados atraves de entrevistas, fato que possibilitou a apreender-se deles 

algumas evidencias que nao se poderia verificar apenas com a aplicacSo destes, conforme 

modelo anexo. 

Foram utilizados ainda como fonte de evidencias a consulta ao livro de atas de reuniao; 

estatutos; documentos de prestacoes de contas dos recursos adquiridos pela Associacao e 

registros de camera digital e outros documentos cedidos pelas organizagoes rurais. 

1.4.3 Apresentagao e interpretagao dos dados 

Apos a coleta de dados, fazendo uso de questionarios, os mesmos foram tabulados 

utilizando-se do aplicativo estatistico SPSS - Statistical Package for the Social Science, 

versao 11.0 para Windows. Esta tabulacao trouxe como resuitados as tabelas e graficos 

apresentados no trabalho, que deram subsidios para interpretagao dos dados e evidencias 

colhidas durante as entrevistas. 
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2 FUNDAMENTAQAO TEORICA 

2.1 Conceito e contextualizacao do terceiro setor 

Os movimentos sociais instituidos pela sociedade civil sao os precursores das organizacoes 

sociais e estao inseridas nas sociedades desde os primordios estando inicialmente ligados 

as organizacoes religiosas, com o papel de desenvolver as comunidades de maneira 

solidaria, sendo fortalecidos ao longo dos anos atraves de agoes sociais paralelas ao 

Estado, caracterizando a ausencia dos fins lucrativos. 

A estruturacao organizacional dos processos economicos que promovem o desenvolvimento 

da economia mundial esta dividida em tres setores distintos: o primeiro setor representado 

pelo Governo, que caracteriza a funcao publica, promovendo o bem-estar social. O segundo 

setor, da qual participam as empresas privadas, onde se inserem os empresarios, socios e 

acionistas que visam o lucro empresarial de seus empreendimentos. E o terceiro setor, 

representado pelas entidades sem fins lucrativos, que objetivam complementar o 

fornecimento de bens e servicos que visam a melhoria da qualidade de vida da populacao, 

fornecida pelo Estado de maneira insuficiente (ROCHA, 2008). 

Segundo Naves (2006) os tres setores apresentam caracteristicas semelhantes na natureza 

e finalidade, como mostra a figura abaixo: 

Figura 1. Triade entre setores. 
Fonte: Camelo et al. (2006 p.44) 

A figura acima mostra a estrutura da atividade socioeconomica no Brasil, observamos que o 

terceiro setor detem uma personalidade privada (mercado) de maneira voluntaria e 
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desenvolve agoes do primeiro setor (Estado), interagindo entre si para completar suas agoes 

no desenvolvimento da gestao social. 

De acordo com Cardoso (2003), o terceiro setor e composto por um diversificado grupo de 

organizagoes sem fins lucrativos que desenvolvem agoes visando a prestagao de servigos e 

o bem estar social, de um grupo restrito ou coletivo, fazendo uso de recursos publicos ou 

nao, podendo ainda cobrar por esses servigos, desde que sejam revertidas na propria 

organizacao, mantendo suas caracteristicas. Para Salomon (1997), o terceiro setor dispoe 

de um numero variado de organizacoes sem fins lucrativos. Neste contexto, Falconer (1999) 

contextualiza o terceiro setor no Bra si I. distribuindo as organizagoes por categorias: a) As 

instituicdes religiosas e entidades ligadas a igreja; b) As associacoes nao governamentais; 

c) As entidades sem fins lucrativos; d) As fundagdes e entidades empresariais. 

2.2 Constituicao sociopolitica dos setores 

O codigo civil brasileiro classifica as pessoas juridicas de direito privado de acordo com 

ambiente de atuacao, agrupando-os nos seguintes setores sociopoliticos. 

Quadro 1. Divisao sociopolitica dos setores 

1° Setor 2° Setor 3° Setor 

Estado/Governo Mercado/Em presas ONGs 

Entidades publicas Entidades Privadas Entidades privadas 

Sem fins lucrativos Com fins lucrativos Sem fins lucrativos 

Orgaos publicos Em presarios/Sociedade AssociagSo/Fundagao 

Organizagoes de economia 

mista da administragao publica 

indireta 

a) Empresarios; b) Sociedades 

personificadas e nao 

personificadas; c) Sociedade 

simples ou empresarial. 

a) Fins privados com 

interesses coletivos de grupos 

sociais restritos; b) Fins 

publicos com interesses geral 

da populagao. 

Fonte: Peyon (2004). 

Ao analisarmos o quadro acima observamos que as pessoas juridicas do segundo e terceiro 

setor nao pertencem a maquina do Governo, podendo, portanto, serem denominados de 
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Organizacoes Nao Govemamentais (ONGs), mas, segundo o Codigo Civil Brasileiro, as 

ONGs sao entidades que desenvolvem servicos privados sem fins lucrativos mas com 

interesses coletivos e social para a populagao. 

Nessa perspectiva, o SENAC (2006) enfatiza o terceiro setor, como entidades formadas pela 

iniciativa de pessoas que desenvolvem acoes de carater publico, fazendo uso de recursos 

proprios oriundos de convenios govemamentais a coletividade de servicos. 

2.3 Classificagao e caracterizacao das organizagoes do terceiro setor 

As organizacoes do terceiro setor para desenvolver o papel social de forma organizada e 

promover atividades de maneira coletiva, fomentando o desenvolvimento sustentavel, e 

levado a adotar uma personalidade juridica adequada aos seus fins economicos e sociais, 

que variam de acordo com sua finalidade, area de atuacao e fonte de recursos. O Codigo 

Civil Brasileiro, no seu artigo 44 da Lei n° 10.406 de Janeiro de 2002, que foi alterado pela 

Lei n° 10.825 de 22 de dezembro de 2003, reza que as pessoas juridicas de direito privado 

sao: 

I - As Associagoes; 

II - As sociedades cooperativas; 

III - As fundagoes; 

IV - As organizacoes religiosas; 

V - Os partidos politicos. 

O Codigo Civil determina ainda as regras para nortear a criacao, dissolucao e 

funcionamento dessas entidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 Associagoes 

Sao pessoas juridicas formada pela uniao de pessoas que se organizam visando o bem-

estar comum e o desenvolvimento de atividades sem fins lucrativos. As associagoes sao 

regidas por Estatuto, que regem seus direitos e deveres, onde a Assembleia Geral e 6rgao 

soberano e deliberador na Associacao com as seguintes fungoes: Eleger ou destituir, 

aprovar as prestagdes de contas, aprovar ou alterar os Estatutos, sendo necessario para o 

desenrolar de tais fungdes a presenca de dois tergos dos associados na assembleia geral 

para colocacao em votacao de tais competencias. Neste contexto, o Manual de 
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Procedimentos Contabeis para Fundacoes e Entidades de Interesse Social (2008 p. 25) 

enfatiza que, com relacao a aprovacao da prestacao de contas, a associacao possui um 

conselho fiscal que e responsavel pela apresentacao do relatorio dos debitos e creditos da 

associacao a assembleia geral, que delibera sobre a provacao da prestacao de contas. 

Portanto, observamos que, a assembleia geral e responsavel pela prestacao de contas 

dentro das associacoes, sendo, com isso, o zelador do bom nome da associacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2 Fundacoes 

De acordo com Szazi (2003 p.37) fundacao e "um patrimonio destinado a servir, sem intuito 

de lucro, a uma causa de interesse publico determinado, que adquiriu personificacao juridica 

por seu instituidor" 

Para criacao de uma fundacao se faz necessano que seu instituidor deve fazer por escritura 

publica ou testamento, doacao especial de bens, especificando o fim a que se destina e 

como administra-la. 

0 art. 62, paragrafo unico do Codigo Civil Brasileiro reza que: "As fundacoes so poderao 

constituir-se para fins religiosos, culturais e de assistencia. 

Nesse contexto, observa-se que as fundacoes sao constituidas com a finalidade social, 

sendo regidas por um estatuto e administrada por orgaos deliberativos e executivos, que 

tern a responsabilidade de zelar pelo patrimonio e realizar prestacao de contas da entidade. 

2.3.3 Sociedades Cooperatives2 

Sao constituidas a partir da uniao de pessoas que celebram um contrato de sociedade, com 

forma e natureza juridica, que visa suprir seus membros de bens e servigos ao menor custo, 

para o exercicio da atividade economica, partilhando entre os associados, os resultados. 

Para Nascimento (2000), as sociedades cooperativas sao classificadas de acordo com seu 

objeto e natureza de atividades: 

1 - Cooperativas de producao; 

II - Cooperativas de consumo; 

III - Cooperativas de creditos; 

IV - Cooperativas de compra em comum; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 As Sociedades cooperativas estao agrupadas de acordo com o novo Codigo Civil, no Livro I I , do direto da 

Empresa, arts 1.093 a 1.096. 



27 

V - Cooperativas de vendas em comum; 

VI - Cooperativas mistas. 

As sociedades cooperativas unificam esforcos com a finalidade de fomentar o bem estar, 

interesses e aspiracoes coletivas, delegando responsabilidades, onde o cooperado e 

proprietario, usuario e dirigente da entidade, desenhando assim, uma estrutura social e 

renovada, que visa a cooperacao e coletividade de acoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.4 Organizagoes Nao Govemamentais (ONGs) 

Sao pessoas juridicas de direito privado, criadas para complementar a acao do Estado no 

desenvolvimento de atividades e programas sociais que geram a melhoria da qualidade de 

vida e inclusao social, de forma coletiva, para populagao. Sua diferenca das associacoes 

esta na forma ampla de atender aos necessitados, ja que as associagoes atuam trabalhando 

com um grupo reduzido de pessoas e as ONGs trabalham propostas para atender as 

necessidades sociais de uma populagao como todo. As ONGs se consolidaram e 

fortaleceram a partir da diversificagao das organizagoes da sociedade civil, tendo seu climax 

nas decadas de 80 e 90, onde desenvolveram um papel importante no desenvolvimento da 

inclusao social. Nesse contexto, Pereira e Leite (2005, pg. 33) conceituam ONGs como: (...) 

uniao de pessoas com o objetivo de solucionar problemas comunitarios, como educagao, 

saude, lazer e bem estar social. 

As ONGs nao exercem papel filantropico, mas visam a inclusao social atraves do 

desenvolvimento de atividades que complementam a acao do Estado em programas de 

educagao, saude, economia, etc. que geram o bem estar e a qualidade de vida de uma 

populagao. 

2.3.5 Organizagoes Sociais (OS) 

Araujo (2005) considera as Organizagoes Sociais uma nova categoria com modelo de 

gestao e formato intrinseco das organizagoes sem fins lucrativos. Cnada a partir da Lei 

Federal n° 9.637 de 15 de maio de 1998, tendo suas atividades direcionadas ao ensino, 

pesquisa cientifica, desenvolvimento tecnoldgico, protegao do meio ambiente, na cultura e a 

saude, desenhando um novo caminho da inter-relagao ou cooperacao entre o Estado e as 

entidades sem fins lucrativos (ESFL) denominado de Contrato de Gestao. 
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Diante de tudo que foi exposto podemos observar que uma Organizagao Social podera ser 

uma Associacao ou Fundacao, mas com uma nova forma de atuar junto ao Estado, 

complementando assim suas acoes de interesse social e publico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.6 Organizagoes de Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP) 

Araujo (2005 p.20) define OSCIP como organizacoes do terceiro setor que surgiu a partir de 

um termo de parceria entre os setores publicos e privados, tendo como instrumento 

disciplinador a Lei n° 9.790 de marco de 1999, regulamentada pelo decreto n° 3.100 de 30 

de junho de 1999. Estes instrumentos legais determinam as organizacoes que pretendem 

ter tltulo de OSCIP. 

A Lei n° 9.790/99 no seu art. 2° qualifica as organizacoes que nao sao possiveis de 

qualificacao como OSCIP, ainda que se dediquem a qualquer forma as atividades descrita 

no art. 3° desta Lei. (ARALUO, 2005 p.26-27): 

I - As associates comerciais; 

II - Os sindicatos, associagdes de classe ou de representagao de categoria 
profissional; 

III - As instituicoes religiosas ou voltadas para a disseminacao de credos, 
cultos, praticas e vis6es devocionais e confessionais; 

IV - As organizacoes partidarias e assemelhados, inclusive suas fundacoes; 

V - As sociedades de beneficio mutuo destinados a proporcionar bens ou 
servigos a um circulo restrito de associados ou socios; 

VI - as entidades e empresas que comercializam pianos de saude ou 
assemelhados; 

VII - As inst i tutes hospitalares privadas nSo gratuitas e suas 
mantenedoras; 

VIII - As escolas privadas didaticas no ensino formal nao gratuito e suas 
mantenedoras; 

IX - As organizagoes sociais; 

X - As cooperativas; 

XI - As fundag6es publicas; 

XII - As fundagdes, sociedades civis ou associagoes de direito privado 
criados por um orgao publico ou por fundagoes publicas; 

XIII - As organizagoes crediticias que tenham quaisquer tipos de vinculagao 
com o Sistema Financeiro Nacional, a que se refere o art. 192 da 
Constituicao Federal. 

As OSCIP sao parceiras do Estado no tocante aos servigos de interesse publico, 

colaborando assim, com a consolidacao e fortalecimento das areas sociais que visam a 

inclusao social e o desenvolvimento socioeconomics da populagao. 
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2.4 Natureza e dinamica social das associagoes e cooperativas 

O associativismo e cooperativismo sao movimentos socioeconomicos que visam organizar a 

sociedade civil atraves da mobilizacao social, compartilhando sonhos, objetivos, propositos, 

responsabilidades, deveres e obrigacoes, buscando a realizacao de um objetivo comum. 

Figura 2. Esfera Social, Politica e Economica. 
Fonte: Nascimento (2000) 

Ao analisarmos as tres esferas (economica, social e politica) representadas respectivamente 

pelos atores (mercado, sociedade e Estado), observamos que o associativismo e o 

cooperativismo formam uma teia de acao mutua que contribui para o desenvolvimento da 

seguinte maneira: (a) Reduz as imperfeicoes do mercado; (b) Amplia a distribuicao, 

transparencia e eficacia dos instruments de politica do Governo que visam o 

desenvolvimento economico e social; (c) Reduzir as desigualdades econdmicas e sociais; 

(d) Induzir inovagoes nos demais segmentos; (e) Efetivar o processo educativo; e (f) 

Aperfeicoar a democracia (NASCIMENTO, 2000). 

As associagoes e cooperativas apesar de apresentarem objetivos semelhantes, apresentam 

algumas divergencias nas suas acoes, como mostra o quadro a seguir: 

ESTADO 
POLiTICA 

SOCIEDADE 
SOCIAL y 

MERCADO 
ECONOMICA 
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Quadro 2. Caracteristicas das associacoes e cooperativas 

ASSOCIAQAO COOPERATIVA 

Objetivos 

institucionais 

Mobilizagao social Mobilizagao social 

Fontes de 

recursos 

Doacoes, convenios, prestagao de 

servigos comunitarios 

Aquisigao de bens e servigos atraves da 

cooperacao 

Lucro Nao ha participacao/distribuic§o aos 

associados 

Retorno das sobras ao associado 

distribuido em assistencia e incentivo a 

educagao 

Aspectos 

tributaries e fiscais 

Normalmente sao imunes ou 

isentos 

Nao sao imunes ou isentos 

Resultado social e 

econdmico 

Dificil de ser mensurado 

economicamente 

Possui gestao contabil de suas 

atividades 

Tipo de entidade Sem fins lucrativos Com fins lucrativos 

Questao comercial Nao pode comercializar, nao pode 

gerar Nota Fiscal 

Podem comercializar, ja que gera Nota 

Fiscal 

Fonte: Olak e Nascimento (2008) 

2.5 P r o c e s s o s de gestao em organizagoes do terceiro setor 

As Entidades Sem Fins Lucrativas (ESFL) apresentam caracteristicas filantropicas, de 

carater social, assistencial e educativa, que objetiva desempenhar um papel social visando a 

obtencao de um produto final, pessoas transformadas. 

O ambiente externo na qual ESFL atua e o sistema economico e social que e constituido 

pelo mercado, governo e legislacao, a sociedade e representada pelos individuos e ONGs. 

As ESFL recebem desse sistema os recursos que sao utilizados pelos subsistemas para 

execucao de atividades (beneficencia, filantropia, esporte, lazer, religiao, cultura e 

educagao, etc.) que por sua vez, realizam azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountability (prestacao de contas a 

sociedade), objetivando provocar mudancas sociais, gerando como produto final, seres 

humanos transformados que sao novamente reintegrados ao sistema (OLAK & 

NASCIMENTO, 2008). 
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A figura abaixo apresenta a visao sistematica das ESFL: 

Quadro 3. Visao sistematica das ESFL 

RECURSOS 

• Peooo 

• Materials 

• j inhere zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Tecnolô ic 
• InfC'-'T.acces 

• C-T-OS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SI STEMA ECONOMI CO E SOCI Au zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ACCCJl ITA&MTy zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  
ATI VI DADES; 

/  

Institucionais organizccionois 

^Subs isteroaP^ 

Fisice Sociol 

Inf*ormoc3o 

/  \ 
•  

OBJETTVO: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PP0> )C0P 

Mudancos Sociais 

"PRODUTOS" 

• Seres 

humonos 

Troibformoaotj 

i 
CUMPRI MB rro 

DA 

.V.I S i AC 

Fonte: Olak & Nascimento (2008) 

As caracteristicas filantropicas assistencial, educativa e de carater social, embora distintas e 

inseridas em contextos variados, tern o mesmo objetivo, quando desenvolve como funcao 

central desempenhar um papel social promovendo a cidadania, utilizando-se de diversos 

meios e acoes para atingir sua meta, que e a inclusao social. 

Nesse contexto, Olak (2000 p. 23) enfatiza que ser terceiro setor, signifies participar de um 

terceiro seguimento, alem do Estado e Mercado. 

Com base em tudo o que ja foi apresentado sobre o terceiro setor, podemos conceituar 

terceiro setor como uma grande variedade de organizacoes que visam como produto final, 

seres humanos transformados, tanto os beneficiarios como doadores, o primeiro pelo 

resgate de sua cidadania e o segundo pela nocSo e compreensao de que sua doacao 

proporcionou a inclusao social e o resgate da cidadania, promovendo a sustentabilidade 

dessas entidades, onde suas liderancas fazem uma aplicacao do recurso de maneira 
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eficiente, desenvolvendo o espirito de coletividade, mantendo a organizagao e o 

cumprimento de sua missao. 

De acordo com Araujo (2005), as organizacoes do terceiro setor sao classificados por areas 

de atuagao, da mesma forma ocorre com as entidades privadas, tendo como diferencial 

entre os dois setores, a tributacao de suas atividades que no terceiro setor sao considerados 

incentivos. 

2.5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Origens dos recursos 

As principais fontes dos recursos financeiros das ESFL vem dos denominados parceiros 

(associados, cooperados, doagoes, etc.). A filantropia e a principal caracteristica das 

entidades do terceiro setor (associacoes, organizagoes sociais, fundagoes, etc.), o que 

dificulta agoes que gerem o desenvolvimento social dessas entidades, decorrendo nos 

desequilibrios financeiros, por falta ou ma administragao. De acordo com os dados 

estatisticos apresentados no grafico 1, as fontes dos recursos advem dos resultados 

economicos proprios (46%), dos recursos privados (33%) e publicos (21%) (CAMELO et al, 

2006). 

O grafico 1 demonstra as principais fontes de recursos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21,0% 

33.0% 

• Publicos • Pri\ ados • Proprios 

Grafico 1. Mapa do terceiro setor. 
Fonte: CAMELO et al (2006) 
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2.5.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Patrimonio social 

A captacSo dos recursos que constitui e mantem o patrimdnio social das ESFL e constituido 

a partir de contribuicoes, doagoes e subvengdes que tern como objetivo lucros sociais de 

maneira coletiva. as vezes ainda dispoe de receitas financeiras de capital e de vendas de 

produtos, mercadorias e servicos. Desta forma, as ESFL fomentam suas acoes com 

recursos do sistema economico e social, que e formado pelo mercado, govemo e sociedade, 

que obtem como produto final, pessoas transformadas (OLAK & NASCIMENTO, 2008). 

2.5.2.1 Contribuigdes 

De acordo com Olak & Nascimento (2008 p.28), no Brasil, o termo contribuicao e relatado na 

Constituicao Federal no capitulo que trata do sistema Tributario Nacional, nos arts 145, 

inciso III e 149. onde a contribuicao e vista como caminho para melhoria da qualidade de 

vida, tratando captagao de recursos provenientes do poder publico, denominado de 

contribuicao de melhoria das contribuicoes sociais. 

Para o AICPA 3, contribuicao e uma transferencia incondicional de dinheiro ou de outros 

ativos, ou ainda, o cancelamento de suas obrigacoes acima numa transferencia voluntaria 

nao reciproca por outra entidade que nao seja o proprietario. As contribuigdes nas 

associagoes vem dos recursos dos associados, empresas, governos que sao investidos em 

programas e projetos que visam a sustentabilidade da comunidade de maneira coletiva, 

buscando desenvolver social e economicamente, essas contribuicoes podem ser mensal, 

trimestral ou anualmente. 

As contribuicoes dos associados sao recursos das pessoas ou empresas filiadas as 

entidades, os membros sao associados, partidarios, sindicalizados, etc., que em assembleia 

geral determinam o valor da contribuicao. 

2.5.2.2 Doagoes 

De acordo com o Codigo Civil Brasileiro, no art. 538, conceitua doagao como "contrato em 

que uma pessoa por liberdade, transfere do seu patrimonio, bens e vantagens para o de 

outra". 

Segundo o novo Codigo Civil, art 541. "a doagao far-se-a por escritura publica ou 

instrumento particular. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 American Institute of Certified Public Accountants. 
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Sao recursos destinados a entidades em carater definitivo, que irao construir o patrimonio 

social e nao necessita de contrapartida dos recebedores, sao utilizados para desenvolver 

atividades que visam o bem estar e a coletividade de agoes de uma comunidade, 

fortalecendo a superacao dos dilemas sociais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.2.3 Subvengdes 

As subvengdes sao as fontes de recursos de muitas ESFL, sao indispensaveis para 

desenvolver os projetos, que tern como finalidade, diminuir a exclusao social. As 

associagoes recebem recursos do Estado atraves do Projeto Cooperar, que tern um 

Programa de Redugao a Pobreza Rural (PRPR), destinado ao desenvolvimento de projetos 

produtivos, visam melhorar a qualidade de vida dos associados atraves da geracao de 

renda. 

Nesse contexto, Nunes (1990 p.801), conceitua subvencao como "abono de determinada 

quantia em dinheiro concedido pela administracao ou governo, para manutencao de 

instituigao beneficente ou estabelecimento, servigo ou obra de carater privado e utilidade ou 

interesse publica regularmente organizada". 

As subvengdes sao efetuadas em carater espontaneo, cujos recursos sao destinados em 

beneficio dos proprios associados, visando o fortalecimento das entidades sem fins 

lucrativos. 

2.5.2.4 Receitas de aplicagdes financeiras de capital, de vendas de produtos, mercadorias e 

servigos 

Essas receitas nas ESFL sao constituidas de transacdes bancarias, investimentos e ate 

mesmo da venda de produtos e servicos, produzidos com a finalidade de comercializar para 

melhoria da qualidade de vida de seus associados, visando a geracao de renda na 

comunidade, cumprindo assim, seus objetivos sociais, consolidando e fortalecendo o 

patrimonio social das entidades atraves de atividades como: aluguel de quadras, bingos 

beneficentes, tomeios esportivos, leildes, etc. 

2.5.2.5 Outras fontes de recursos 

Olak & Nascimento (2008 p.33) enfatiza que as ESFL utilizam-se de outras fontes variados 

de captagao de recursos para auxiliar na manutencao do desenvolvimento social ou mesmo 

atender suas necessidades especificas, a exemplo da cobranga de taxas de inscricao para 
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realizacao de eventos (simposios, congressos e eventos). O desenvolvimento de tais 

atividades nestas entidades servem para captagao de recursos que venham promover 

atividades sociais que diminuam a exclusao social, a exemplo de festas comunitarias 

desenvolvidas visando complementar a renda dos associados, alem de fortalecer a questao 

de associativismo e cooperacao entre os mesmos. 

2.6 Sistema contabil nas organizagoes do terceiro setor 

Campos (2006) apresenta de forma resumida a finalidade de cada uma das demonstragdes, 

conforme abaixo: 

Demonstragao Finalidade 

Balanco Patrimonial 
Evidencia, quantitativa e qualitativamente, numa determinada 
data, a posicao patrimonial e financeira da entidade 

Demonstracao do Superavit ou 
Deficit do Exercicio 

Evidencia a composicao do resultado formado num determinado 
periodo de operagdes da entidade 

Demonstracao das Mutagdes do 
Patrimdnio Social 

Evidencias as mutagdes, em natureza e valor, no patrimdnio 
social da entidade, num determinado periodo de tempo 

Demonstracao de Origem e 
Aplicacao dos Recursos 

Evidencia num determinado periodo, as modificagdes que 
originaram as variagdes no capital circulante liquido da entidade 

Demonstracao do Fluxo do 
Disponfvel 

Apresenta a movimentacao ocorrida nas contas do disponfvel da 
entidade (Dem. do Fluxo de Caixa Realizado ou Balanco 
Financeiro) 

Notas Explicativas 
Contem informacoes relevantes e complementares aquelas nao 
suficientemente evidenciadas nas Dem. Contabeis 

Fonte: Adaptada de Campos (2006) 

2.6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Evidenciagao contabil 

Evidenciar, segundo Ferreira (1999 p.855) "e tornar evidente, mostrar com clareza, 

comprovar". Segundo Araujo (2005 p.45), evidenciagao contabil se diferencia de informagao 

contabil, para ele, a evidenciagao contabil refere-se aos diversos metodos onde estao 

dispostos as informagdes contabeis aos usuarios, em quanto que as informacoes contabeis 

sao o conjunto amplo e estruturado que se encontra de acordo com a necessidade do 

usuario. ludlcibus (2000 p. 118) relata que tais metodos abrangem: 
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a) Forma e apresentacSo das demonstracoes contabeis; 

b) Informacoes entre parenteses; 

c) Notas de rodape (explicativos); 

d) Quadros demonstratives suplementares; 

e) Comentarios do auditor; 

f) Relatorio da Diretoria 

Nesse sentido, observamos entao, que a evidenciagao e o elo entre a entidade e os orgaos 

deliberativos das entidades, fomentando a tomada de decisdes, fazendo uso da ferramenta 

denominada Comunicagao, que fomece as informagoes, montando um canal de mao dupla. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6.2 Demonstratives contabeis 

As demonstracoes contabeis para entidades de terceiro setor estao elencadas de acordo 

com as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), disposta da seguinte forma: 

Balango Patrimonial, demonstracao de superavit ou deficit do exercicio, demonstragao das 

mutagdes do patrimonio social e demonstragao das origens e aplicagdes dos recursos. 

2.6.2.1 Balanco Patrimonial 

Para Campiglia (1997 p.35), balango patrimonial e definido como instrumento elaborado 

para mostrar a situagao financeira da instituicao, empresa ou entidade, em determinada data 

com seus elementos numericos expressos e tecnicamente intitulado e classificado. 

Os elementos de uma demonstracao de balango patrimonial sao descritos como ativo, 

passivo e patrimdnio llquido. 

De acordo com Araujo (2005 p.55), tanto para o terceiro setor como para o segundo setor, o 

ativo representa todas as aplicagdes de recursos resultantes em bens e direitos da 

organizagao, enquanto o passivo representa a origem dos recursos, resultante em 

obrigagdes com terceiros. 

De acordo com Araujo (2005), o balanco patrimonial, para entidades sem fins lucrativos, e 

composto por: 
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1. ATIVO 

1.1 CIRCULANTE 22.000,00 

1.1.1 Disponivel 20.500,00 

1.1.1.1 Fundo Fixo 200,00 

1.1.1.2 Bco. BR Cta.Movimento 14.300,00 

1.1.1.3 Bco.RJ Aplicacao 6.000,00 

1.1.2 Estoques 1.500,00 

1.1.2.1 Mercadorias (camisetas) 1.000,00 

1.1.2.2 Almoxarifado 500,00 

1.2 REALIZAVEL LONGO PRAZO 

2. PASSIVO 

2.1 CIRCULANTE 13.000,00 

2.1.1 Fornecedores 500,00 

2.1.2 Emprestimo Bancario 10.000,00 

2.1.3 Salaries a pagar 2.500,00 

2.2 EXIGI'VEL LONGO PRAZO ... 2.100,00 

2.2.1 Fornecedores -2.100,00 

1.3 PERMANENTE 41.840,00 

1.3.1 Imobilizado Proprio 11.840,00 

1 3.1.1 Moveis 2.000,00 

1.3.1.2 Veiculos 8.000,00 

1.3.1.3 Computadores 3.000,00 

1.3.1.4 Depreciacao Acumulada. (1.160,00) 

1.3.2 Imobilizado Projeto 30.000,00 

1.3.2.1 Instrumentos 30.000,00 

1.4 COMPENSADO. 3.000,00 

1.4.1 Convenios 3.000,00 

1.4.1.1 Bco. Oficial 3.000,00 

1.4.2 Termo de Parceria 

1.4.3 Contratos Administrates.. 

Total - 66.840 

2.3 PATRIMONIO SOCIAL 48.740,00 

2.3.1 Patrimonio Social 38.000,00 

2.3.1.1 Doagoes patrimoniais 8.000,00 

2.3.1.2 Imobilizado Projeto 30.000,00 

2.3.2 Superavit/Deficit Acumulado 

-2.3.3 Superavit/Deficit Exercicio 10.740,00 

2.4 COMPENSADO 3.000,00 

2.4.1 Convenios 3.000,00 

2.4.1.1 Projeto Danca Popular 3.000,00 

2.4.2 Termo de Parceria 

-2.4.3 Contratos Administrates. 

Total 66.840 

Fonte: Adaptada de Araujo (2005) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6.2.2 Demonstracao de superavit ou deficit do exercicio (DSDE) 

E a demonstracao de resultado que tern por finalidade evidenciar o resultado (lucro ou 

prejuizo), periodico da instituicao e os fatores negativos (custos e despesas) e positivos 
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(ganho e rendimentos) que compoe os resultados representados por saldo de contas a que 

se referem (CAMPIGLIA, 1997 p.49). 

Desta forma, a demonstragao de resultados, desempenha a gestao financeira da entidade, 

computando as receitas menos os custos e despesas de uma entidade por um periodo 

determinado, bem como de que maneira sao utilizados os recursos adquiridos. 

Segundo Araujo (2005) os superavits ou deficits, para entidades sem fins lucrativos, sao 

compostos por: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DEMONSTRACAO DO RESULTADO - NOSSA ONG 

ITEM VALOR 

Receitas da Atividade 28.580 
PROPRIAS 18.500 

De doagoes: custeio 7.000 + serv. Voluntario 3.000 

De servigos: taxa adm. 2.500 

De bazar: --

De eventos: vda. Camisa 5.000 

De aplicagao financeira: Banco RJ 1.000 

TRANSF. RECURSO PUBLICO/PROJETOS 10.000 

Danga Popular -10.000 

(-) Dedugoes 
Abatimentos/devolugoes/impostos incidentes s/ receitas 

(=) Receita liquida 28.500 

(-) Custos da atividade: (11.000) 
propria 1.000 

sxial com projetos 10.000 

(=) Resultado Bruto das Atividades 17.500 

(-) Despesas Operacionais (6.760) 

Administrates (3.760) 

Pessoal (2.500) 
Servigodeterceiros 

Material deconsumo 

Manutencao 

Depreciagao (1.160) 
Diversas (100) 

MKT Institucional (3.000) 

Tributarias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
Resultado Financeira -

(=)Superavit/Deficit das atividades 10.740 

(+) ou (-) Receitas ou Despesas Nao-Operacionais 0 

(=)Superavit do Exercicio 10.740 

Fonte: Adaptada de Araujo (2005) 
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2.6.2.3 Demonstracao de lucres ou prejuizos acumulados (DLPA) 

De acordo com Olak & Nascimento (2000 p.11), as organizagoes do terceiro setor nao 

mantem lucros ou prejuizos acumulados, logo tais demonstratives sao desnecessarios. 

Denominando tais demonstratives (DLPA) como Demonstragao das Mutagdes do Patrimonio 

Social (DMPS) que demonstrarao como e porque as diversas contas do patrimonio liquido 

da entidade modificam-se durante um determinado periodo. 

2.6.2.4 Demonstracao de Origens e Aplicagdes dos Recursos (DOAR) 

A DOAR se tornou obrigatoria para entidades do terceiro setor atraves da norma brasileira 

de contabilidade tecnica 10.19 de acordo com o boletim IOB n° 33 (2001) por ser fonte de 

informacoes dos aspectos politicos financeiros da entidade. Neste contexto, a DOAR para 

entidades do terceiro setor representa o caminho que evidencia de onde vieram e como 

foram utilizados os recursos adquiridos, determinando ainda o desenvolvimento de projetos 

eficientes que direcionaram a aplicagao dos recursos e ou capital circulante liquido da 

entidade. 

Com relagao a DOAR, Araujo (2005) enfatiza que as entidades sem fins lucrativos devem 

demonstrar: 

1. Origem dos Recursos 21.645,00 

1.1 Superavit ou Deficit do Exercicio 137,00 

1.2 Depreciagdes 1.228,00 

1.3 Dos Associados 20.000,00 

1.4 Doagdes e Subvengdes p/ Investimentos 280,00 

2. Aplicagdes de Recursos 4.000,00 

2.1 Aquisigao de AP Imobilizado 4.000,00 

3. Aumento ou Reducao do CCL 17.645,00 

2.6.2.5 Demonstragao de fluxo de caixa (DFC) 

Para Marion (1998 p.381) DFC indica a origem de todo dinheiro que entrou ou saiu do caixa 

de uma entidade em um determinado periodo. O DFC para uma entidade do terceiro setor 

tern fungao fundamental na sua gestao contabil, uma vez que auxilia seus gestores no 

planejamento de suas agoes, determinando o momento exato de injetar recursos no fluxo 

financeira da entidade. 

A lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007 substitui a Demonstracao das Origens e 

Aplicagdes de Recursos (DOAR) pela Demonstracao de Fluxo de Caixa (DFC). A partir de 
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01.01.2008 a DFC passou a ser demonstragao obrigatoria para todas as sociedades de 

capital aberto ou com patrimonio liquido superior a dois milhoes de reais. 

De acordo com Goncalves (2008 pg. 31) com o DFC e possivel identrficar quais foram as 

saidas e entradas de dinheiro no caixa durante determinado periodo e o resultado desse 

fluxo. O relatorio de fluxo de caixa deve ser dividido em tres areas: 

> Atividades Operacionais: receitas e gastos decorrentes da industrializacao. 

comercializacao ou prestacao de servigos da entidade. 

> Atividades de Investimento; gastos efetuados no Realizavel a Longo Prazo ou no 

Ativo Permanente, bem como as entradas por venda de ativos imobilizados. 

> Atividades de Financiamento: recursos obtidos do Exigivel a Longo Prazo e do 

Patrimonio Liquido. Incluindo os emprestimos e financiamentos de curto prazo. As 

saidas correspondent a amortizacao destas dividas e os valores pagos aos 

acionistas a titulo de dividendos, distribuigao de lucros. 

> Essa demonstragao fornece informacoes relevantes sobre o fluxo financeira da 

entidade auxiliando os gestores na tomada de decisao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6.2.6 Notas explicativas 

De acordo com Araujo (2005 p.59), as notas explicativas "e um metodo de evidenciagao 

contabil, sendo utilizado como metodo complementar das demonstracoes contabeis, esta 

previstas na NBC-T6 e NBC-T10 para fins de divulgagoes. 

Os gestores ESFL utilizam as notas para a prestagao de contas a comunidade, a partir de 

um documento denominado "Relatorio de Prestagao de Contas da Administragao" que 

contem as demonstracoes contabeis da entidade. 

2.6.2.7 Orgamento 

£ um instrumento utilizado na gestao contabil como norteador de agoes ou planejamento 

que e responsavel pela materializacao do sistema contabil no terceiro setor. 

Desta forma, Sanvicente & Santos (1995 p. 17) enfatiza que o orgamento envolve tanto 

facetas de planejamento quanto de controle, direcionando, portanto, a instrucao e execugao 

do piano dentro de uma entidade. 

A contabilidade, como ferramenta de gestao, e um instrumento de fundamental importancia 

para as organizagoes do terceiro setor, uma vez que sua pratica facilita os demonstratives e 
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evid en a acoes contabeis, que sao responsaveis pelas transparencias de relatorios e 

avaliacoes necessarias para captagao de recursos, onde as entidades apresentam papel 

relevante, ja que sua estrutura organizacional visa consolidar agoes que trabalham a tomada 

de decisoes coletivas, fomentando assim, a superagao dos dilemas sociais existentes na 

sociedade. 
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3 CARACTERIZAQAO DAS ENTIDADES 

Os objetos de estudos s3o Associacao Comunitaria Sao Joao I e Associacao Comunitaria 

dos Agropecuaristas do Sao Joao II que foram fundadas a 20 e 7 anos respectivamente. A 

populagao de associados e representada por agricultores familiares com experiencia no 

exercicio da agricultura. 

A atividade dos associados esta voltada para agricultura de subsistence, notadamente as 

culturas de milho, feijao, arroz, batata, macaxeira, fazendo uso de irrigagao, ja que, as 

associagoes sSo banhadas pelas aguas do Rio Piranhas. A comercializacao e realizada, na 

sua maioria, ao atravessador, tendo como principal producao a banana irrigada, que e 

comercializada de formazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in natura. Alem da produc§o de algumas frutiferas como manga, 

caju. acerola, goiaba, que sao beneficiadas na agroindustria de polpa de frutas da 

comunidade, com intuito de agregar valor aos seus produtos, melhorando com isso, o valor 

da producao para comercializacao. 

A economia das comunidades em estudo esta baseada na agropecuaria, onde as atividades 

de geracao de renda vem tanto da comercializacao dos produtos excedentes da agricultura, 

como da venda de animais, ovinos, caprinos, suinos. aves e bovinos, alem da 

comercializacao do leite de forma in natura, tambem agregando valores ao mesmo, a partir 

do beneficiamento dos derivados do leite (nata, queijo, manteiga, etc.). 

As associacoes contam alem do rio perene, com alguns reservatorios de agua, como 

acudes e tanques de irrigacao, que sao utilizados para irrigacao de hortalicas e algumas 

frutiferas pelo metodo de micro-aspersao. A agua desses reservatorios ainda e utilizada 

para o consumo animal e para criacSo de peixes, que os associados usam tanto para 

comercializar como complementacao do cardapio alimentar, fortalecendo com isso a renda 

das suas familias. 

Ao anaiisarmos a cadeia produtiva dos associados das entidades em estudo, notamos que 

sua producao e diversificada. necessitando apenas que essas entidades, atraves da 

parceria com os orgaos ligados a agricultura (Emater, Secretaria de Agricultura, Sebrae, 

etc.) desenvolvam um projeto de estruturagao da cadeia produtiva dessas associagoes, para 

que os associados deixem de comercializar sua pnducao para os atravessadores, ja que 

apenas uma pequena parte dessa producao e comercializada para o Programa Compra 

Direta da Agricultura Familiar. 
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4 ANALISE E APRESENTAQAO DOS DADOS 

As associagoes comunitarias representam um valioso instrumento no fortalecimento da 

agricultura familiar, uma vez que desenvolvem e viabilizam de forma racional as atividades 

economicas que visam resultados comuns, isto e, buscam responder as necessidades 

coletivas e o bem estar social da populagao rural. Nesse contexto, Moraes Curado (2001, 

p.2) define as associagoes comunitarias como sociedades formats que objetivam a 

integragao de atividades e agoes dos agricultores familiares que visam o desenvolvimento e 

a melhoria do processo produtivo da comunidade a qual pertence. 

As associagoes comunitarias rurais trabalham a socializacao e integragao de produtores 

familiares, visando a melhoria da qualidade de vida e do processo produto e da propria 

comunidade a qual pertence, fortalecendo e consolidando o associativismo e a cooperacao 

atraves da tomada de decisao coletiva, desenhando uma nova realidade de suas 

comunidades rurais. 

Neste contexto, as associagoes visando a melhoria da qualidade de vida de seus 

associados, viabilizaram alguns projetos como: construgao de cisternas e troca das casas 

de taipas por alvenaria, uma melhoria que visou a prevengao da saude de seus associados 

(Figura 3 e 4). 

Realidades transformadas a partir da participagao social, que e uma ferramenta 

fortalecedora na tomada de decisdes coletivas e na superacdo dos dilemas sociais, 

formando visoes e concepgoes renovadas dos aspectos socioeconomicos, produtivos e 

politicos nas comunidades em estudo, envolvendo atores sociais com recursos especificos, 

mas com a mesma finalidade a melhoria da qualidade de vida dos associados e a 

sustentabilidade e consolidacao das associacoes estudadas, uma vez que, o processo de 

captagao dos recursos agregou compromisso das organizagoes (entidades) em aplicar os 

recursos adquiridos, a participacao voluntaria e coletiva dos associados na implementagao e 

desenvolvimentos dos projetos que gerou como produto final, desenvolvimento social e 

transformacao da comunidade e da vida dos associados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 3. Troca das casas de taipa em Figura 4. Construcao de cisternas 

alvenaria 
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Outros projetos nesta mesma linha foram a aquisigao de passagem molhada, que vieram no 

intuito de facilitar o escoamento da producao agricola dos associados. Nos periodos 

chuvosos, as aguas do ho que banha as associacoes geralmente transbordam dificultando 

assim o acesso as estradas que levam as centrais de comercializacao (cidade), sendo 

utilizado, como paliativo, o uso de canoas manuais para o deslocamento pessoal e produtivo 

nestas comunidades rurais (Figura 5 e 6). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 5. Passagem molhada Figura 6. Passagem molhada 

Visando a geracao de emprego e renda, foram desenvolvidos os projetos de irrigacao 

(Figura 7 e 8) que sao utilizados para fortalecer a renda dos associados, uma vez que sao 

usados para irrigar as culturas de subsistencia (milho, feijao, mandioca, batata), alem de 

algumas frutiferas que sao beneficiadas na agroindustria, visando a agregacao de valor dos 

produtos, melhorando assim, a apresentacao e o valor pago pelas frutas, fortalecendo ainda 

o associativismo e cooperacao atraves do trabalho coletivo dos associados durante o 

processamento de polpas de frutas (Figuras 9 e 10). 

A estrutura organizacional dos agricultores familiares em associacoes comunitarias 

fomentou o desenvolvimento de politicas publicas estaduais, atraves de projetos de irrigacao 

beneficiamento de polpas de frutas, oferecendo as comunidades em estudo, melhores 

servicos, cidadania, agilidade na captagao dos recursos, valorizagao dos associados, 

rompendo politicas de assistencialismo e gerando uma relagao de interacao entre Estado e 

as comunidades rurais 

Figura 7. Kit de irrigacao Figura 8. Producao utilizando o Kit de 

irrigacao 
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Figura 9. Agroindustria Figura 10. Producao de polpa de frutas pelos 

associados 

Todos esses projetos foram desenvolvidos pelas associacoes, na intencao de trabalhar a 

coletividade de agoes e o bem estar social levando a inclusao social a estas comunidades, 

com recursos adquiridos pelas duas associacoes, atraves do Projeto Cooperar, pelo 

Programa de Combate a Pobreza Rural (PCPR) e de recursos das esperas Federals e 

Municipals, tendo papel relevante no desenvolvimento dessas atividades, uma vez que 

fortalecerem o espfrito d e coletividade, lideranga e transformagao social nas comunidades 

rurais. 

Para captagao dos dados da pesquisa foi organizado dois grupos que foram denominados 

de "Associagao A" e "Associagao B", representando a Associagao Comunitaria Rural do S3o 

Joao I e Associagao Comunitaria dos Agropecuaristas do Sao Joao respectivamente, sendo 

que, na tabulacao, os dados foram unificados. Na tabela 1 mostra o numero de 

entrevistados por associagao. 

Tabela 1. Associagao que participa 

Frequencia Percentual Percentual valido Percentual cumulativo 

Associagao Sao Jo3o I 66 76,7 76,7 76,7 

Associacao Sao Joao II 20 23,3 23,3 100,0 

Total 86 100,0 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

Essa distribuigao de 66 (sessenta e seis) entrevistados para a Associagao Sao Joao I e 

apenas 20 (vinte) para a Associagao SSo Joao II, deve-se ao fato da primeira ser fundada a 

mais de 20 anos, enquanto a segunda dispoe de apenas 7 (sete) anos de sua fundagao. 

De acordo com os dados descritos na tabela 2, verificou-se que a populagao presente nas 

duas associagoes apresentam. na sua maioria. idades superiores a 41 anos. 
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Tabela 2. Faixa etaria dos associados entrevistados 

Frequencia Percentua Percentual valido Percentual cumulativo 

Ate 30 anos 10 11,6 11,6 11,6 

de 31 a 35 anos 7 8,1 8,1 19,8 

de 36 a 40 anos 13 15,1 15,1 34,9 

de 41 a 50 anos 30 34,9 34zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, S 69,8 

acima de 50 anos 26 30,2 30,2 100,0 

Total 86 100,0 100. C 

Fonte: dados da pesquisa 

Os aspectos referentes ao genero estao descritos na tabela 3, onde constatou-se que a 

participacao masculina e de 60,5%, sendo superior a feminina, existe ainda uma 

caracteristica peculiar, pois os filiados a associacao nao precisam ser apenas uma pessoa 

por casa, ou seja, pode-se ter numa casa varios filiados, e o resultado disto e esta 

participacao feminina. Por outro lado, esta participacao fortalece a associacao e ja desperta 

o interesse dos orgaos financiadores, visando prover linhas de creditos diferenciadas, 

voltadas para a mulher no campo. Estas sao voltadas para as mais variadas finalidades, 

desde o artesanato ate a agroindustria, com a producio de doces, licores, entre outros. 

Tabela 3. Genero dos associados entrevistados 

Frequencia Percentual Percentual valido Percentual cumulativo 

Masculine 52 60,5 60,5 60,5 

Feminine 34 39,5 39,5 100,0 

Tota 86 100,0 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

Com relacao a escolaridade, os percentuais nas associacoes sao considerados bons, onde, 

dos entrevistados, 24,4% possuem o ensino fundamental incompleto, 11,6% ensino medio 

completo, 1,2% ensino superior incompleto, 5,8% ensino superior completo, 18,6% 

analfabeto funcional e apenas 10,5% anaffabetos (Grafico 2). 
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Escolaridade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frequencia 

Ens. Ens. Ens. Ens. Ens. Sup. Ens. Sup. Analf. Anolf. 

Fund. Inc. Fund. medio medio Incom. Comp. Func. 

Comp. inc. comp. 

Grafico 2. Escolaridade dos associados entrevistados 
Fonte: dados da pesquisa 

Quando indagados sobre a importancia das associagoes como forma de organizagao rural, 

os entrevistados relataram a reievancia das mesmas nos acessos as politicas publicas e no 

fortalecimento do processo produtivo (Tabela 4). 

(...) As associacoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sao responsaveis pelo desenvolvimento do papel social 
e coletivo nas comunidades rurais (associado da Associacao A). 

Tabela 4. A Importancia da associagao na organizagao rural 

Frequencia Percentual Percentual valido Percentual cumulativo 

Sim 86 100,0 100,0 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

As importancias que os associados nos dois grupos dao as suas referidas associagoes 

refletem positivamente na frequencia e nas atividades coletivas (Tabela 5). 

(...) A Associagao desenvolve o espirito de uniao e coletividade, fomenta a 
captag§o de recursos, alem de ser responsavel pela organizagao dos 
processos produtivos e socioeconomicos nas comunidades rurais 
(Presidente da Associagao B). 

Tabela 5. Frequencia nas atividades coletivas. 

Frequencia Percentual Percentual valido Percentual cumulativo 

As vezes 23 26,7 26,7 26,7 

Sempre 63 73,3 73,3 100,0 

Total 86 100,0 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 
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Mesmo os associados reconhecendo a importancia da associagao, os mesmos ainda 

precisam melhorar seu grau de organizagao rural, uma vez que sua producao e 

comercializada na maioria ao atravessador, como demonstra a tabela 6. 

Tabela 6: De que forma sao comercializados 

Frequencia Percentual Percentual valido Percentual cumulativo 

Vendas diretamente 

na feira 

Sim 24 27,9 27,9 27,9 Vendas diretamente 

na feira Nao 62 72,1 72,1 100,0 

Vendas por 

atravessador 

Sim 58 67,4 67,4 67,4 Vendas por 

atravessador Nao 28 32,6 32,6 100,0 

Vendas por outras 

formas 

Sim 4 4,7 4,7 4,7 Vendas por outras 

formas Nao 82 95,3 95,3 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

Durante as entrevistas, constatou-se que os recursos captados pelos dois grupos, na sua 

maioria foram oriundos do Programa de Combate a Pobreza Rural (PCPR), do Projeto 

Cooperar (Estado) em convenio com o Banco Mundial (BIRD), tambem houve atuagao do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), atraves de sua 

linha de atuagao Pronaf infra-estrutura, do Programa 1 Milhao de Cisternas (P1mc), ligado a 

Igreja, alem dos kits de irrigacao, doados pelo Governo Estadual em parceria com a 

Energisa. Outro programa presente e o Compra Direta da Agricultura Familiar, um programa 

do Governo Federal em parceria com o Governo Municipal (Tabela 7). Mas a principal fonte 

de arrecadacao das associacoes vem do pagamento das mensalidades dos associados, que 

e utilizado para manutengao da documentacao (CND, DARF, RAIS, entre outros) e o 

pagamento do contador que e responsavel por manter em dias os mesmos. 
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Tabela 7. Origens dos recursos adquiridos pelas associagoes 

Frequencia Percentua Percentual 
valido 

Percentual 
cumulativo 

Esfera Municipal Sim 36 41,9 41,9 41,9 Esfera Municipal 

Nao 50 58,1 58,1 100,0 

Esfera Estadual Sim 19 20,9 20,9 20,9 Esfera Estadual 

Nao 68 79,1 79,1 100,0 

Esfera Federal Sim 22 25,6 25,6 25,6 Esfera Federal 

Nao 64 74,4 74,4 100,0 

Outras fontes Sim zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 0 0 0 Outras fontes 

Nao 10 100,0 100,0 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

Os entrevistados deixaram claro que as drficuldades e obstaculos enfrentados diariamente 

na vida comunitaria, sao vencidos pelo desejo de transformar suas comunidades em locais 

onde a participacao coletiva, a inclusao social e a valorizacao do agricultor familiar sao 

realidades vivenciadas no cotidiano de seus associados. 

A pesquisa mostrou que, as entidades em estudo, ja receberam recursos govemamentais 

mais de tres vezes, o que serviu para fortalecer o espirito de coletividade dos associados, 

promovendo a sustentabilidade dessas entidades, ja que os associados declararam em suas 

respostas que os recursos recebidos colaboraram para melhoria da qualidade de vida de 

todos (Tabela 8 e 9). 

Tabela 8. A associagao ja recebeu recursos govemamentais 

Frequencia Percentual Percentual valido Percentual cumulativo 

Mais de tres vezes 86 100,0 100,0 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

Tabela 9. A associagao melhorou a qualidade de vida das pessoas? 

Freqtiencla Percentual Percentual valido Percentual cumulativo 

Sim 86 100,0 100,0 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

Os demonstratives contabeis dos recursos adquiridos pelos dois grupos mostram que, as 

entidades nao realizam balanco patrimonial, portanto nao realizam os demais 

demonstratives contabeis, o resultado da tabela 10 e resultante de um pre-teste aplicado 
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aos associados, onde os mesmos demonstraram nSo ter conhecimento de tais 

demonstratives, so apos explicacao que ficou claro e evidente para os associados, que as 

entidades em estudo realizam apenas prestacao de contas de forma simplrficada, fazendo 

uso de planilhas eletrdnicas, onde se evidencia os ingressos e as saidas de recursos, bem 

como em que foram aplicados estes recursos. Estes demonstratives sao apresentados pelos 

diretores, que os levam a votacao em assembleia geral das associacoes, visando sua 

aprovacao pelos associados. 

Os atos de uma contabilidade formal, que seriam destinados a prestacao de contas, tanto 

para os associados e quanto para os orgaos responsaveis pelos repasses dos recursos, 

ficam restritos apenas aos orgaos, visto que os associados nao dispoem de instrucao 

necessaria ao entendimento, fato que e considerado e por isso, apresentam-se a eles as 

contas de maneira simplrficada 

Tabela 10. Demonstratives que sao apresentadas pelas associacoes 

Frequencia Percentua Percentual valido Percentual cumulativo 

Balango patrimonial Sim 0 0 0 0 Balango patrimonial 

Nao 86 100,0 100,0 100,0 

DOAR Sim 10 11,6 11,6 11,6 DOAR 

Nao 76 88,4 88,4 100,0 

Demonstragao de 
superavit ou deficit 

Sim 10 11,6 11,6 11,6 Demonstragao de 
superavit ou deficit 

Nao 76 88,4 88,4 100,0 

Outras planilha 
demonstrativa 

Sim 76 88,4 88,4 88,4 Outras planilha 
demonstrativa 

Nao 10 11,6 11,6 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

Os resultados indicaram que ambas as associacoes, mesmo com caracteristicas proprias, 

procuraram desenvolver seu papel social, que e a coletividade de acoes e o resgate da 

cidadania, atraves de suas atividades e estrutura organizacional, proporcionou o 

desenvolvimento de acoes e superacao dos dilemas sociais. 
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5 CONSIDERAQOES FINAIS 

A estruturagao organizacional das associacoes comunitarias esta centrada nos processos 

de construcao e transformagoes de suas realidades promovendo e regulando as relacoes 

sociais entre os associados que sao os autores responsaveis pelo desenvolvimento e 

consolidacao das acoes dos novos arranjos sociais. O Estudo evidenciou que as 

Associacoes Comunitarias Sao Joao I e Agropecuaristas do Sao Joao II nao utilizam a 

contabilidade como ferramenta de prestacao de contas, mas mostraram que a administracao 

dos recursos adquiridos pelas associacoes foram geridos com clareza, mesmo que as 

prestacoes de contas foram realizadas pelos diretores e aprovadas em assembieias gerais 

nas associacoes. 

Apos a fiscalizacao das acoes realizadas pelo conselho fiscal, que gerencia todos os 

recursos das entidades, sendo esta prestacao de contas apresentadas aos associados e 

orgaos responsaveis pela doagao dos recursos a exemplo do Cooperar, Pronaf, Igreja, etc., 

uma vez que, as entidades necessitam demonstrar a aplicagao, de maneira correta, para se 

tornar apta a receber novas doagoes, quando esses recursos sao oriundos das esferas 

estaduais, municipals ou federals, as vezes a entidade recebe a visita do Tribunal de 

Contas, onde a direcao, juntamente com o conselho fiscal, fica responsavel pela 

apresentagao da documentacao da prestacao de conta, como xerox de cheques, extratos, 

notas fiscais, etc.). 

Nessa percepcao, o estudo sugere que essas instituicoes (associagoes) fagam uso de 

relatorios contabeis e outras ferramentas que venham fortalecer o desempenho de suas 

gestoes financeiras, processos indispensaveis na evidenciagao e transparency nos modelos 

gerenciais destas entidades. Tais atos sao fundamentals para buscar a sustentabilidade 

destas organizagoes. De acordo com algumas respostas obtida atraves dos questionarios 

pelos associados, nota-se que houve divergence de informagoes, uma vez que alguns dos 

mesmos mostravam em suas respostas nao conhecer a origem dos recursos, dos 

demonstratives contabeis aplicados nas entidades estudadas, o que dificuitou a tabulacao 

dos dados. Tais fatos ocorreram talvez pela nao obrigatoriedade da divulgagao por parte 

dessas entidades e de seus demonstratives contabeis, o que, de cert a forma, prejudica e 

dificulta a aquisicao de novos doadores. 

A principal fonte de recursos das associagoes estudadas foram oriundas do Programa 

Combate a Pobreza Rural (PCPR), que esta vinculado ao Projeto Cooperar, orgao Estadual, 

as demais fontes vieram das esferas Federais e Municipals, bem como dos proprios 

associados atraves do pagamento de suas mensalidades. 
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As associagoes comunitarias, segundo a pesquisa, se tomaram pecas chaves na 

organizagao da cadeia produtiva dos agricuitores rurais, na superacao dos dilemas sociais e 

nos processos que envolve tomada de decisao coletiva, aspectos presentes e fundamentals 

na vida social de uma comunidade rural. 

As associagoes comunitarias rurais tern seus processos inseridos em um contexto de 

participagao coletiva na tomada de decisdes e na busca de solugoes para os problemas 

comuns, fortalecendo a convivencia social, superando os dilemas sociais e fomentando o 

desenvolvimento local. 

Portanto podemos afirmar que, as associagoes comunitarias rurais consolidam e fortalecem 

o espirito de cooperacao mutua, exercendo influencia social e organizativas nas 

comunidades rurais onde estao inseridas, motivada pelo desejo de transformacao de 

qualidade de vida, atraves da uniao de forgas, transformam suas realidades, fomentando a 

inclusao social e o resgate da cidadania. 
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ANEXOS 
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A N E X O I - Q U E S T I O N A R I O 

1 - InformacSes pessoais do associado: 

Faixa Etaria Sexo Formacao Academica 

Ate 30 anos Masculino Ensino fundamental incompleto 

De 31 a 35 anos Feminino Ensino fundamental completo 

De 36 a 40 anos 

Feminino 

Ensino medio incompleto 

De 41 a 50 anos Ensino medio completo 

Acima de 50 anos Ensino superior incompleto Acima de 50 anos 

Ensino superior completo 

Acima de 50 anos 

Analfabeto funcional 

Acima de 50 anos 

Analfabeto 

2 - InformagSes gerais da associacao, associativismo e cooperacao: 

( ) Sao Joao I ( ) Sao Joao II 

3. Participa de outra forma de organizagao coletiva: ( ) Sim ( ) Nao, Qual? 

( ) Sindicato ( ) Cooperativa ( ) Fundagao/OCIP ( ) Grupo religioso 

Outros 

4. Qual a frequencia que vai as reunioes da Associagao? 

( ) As vezes ( ) Sempre ( ) Nunca 

5. Participa das atividades coletivas da associagao? 

( ) As vezes ( ) Sempre ( ) Nunca 

6. Voce acha importante a Associagao como forma de organizagao rural? 

( ) Sim ( ) Nao. Porque? 

( ) 

7. Existe comercializag3o de produtos agricolas / beneficiados de maneira coletiva? 

( ) Sim ( ) Nao. Quais? 

8. De que forma comercializa? 

( ) Na feira ( ) Ao atravessador ( ) Outros 

9. A associagao ja recebeu recursos de orgaos govemamentais: 

( ) Sim ( ) Nao. Quais recursos? 

10. Quantas vezes? ( ) 1 vez ( ) 2 vezes ( ) 3 vezes 



11. Os recursos foram doados por quern? 

12. A ONG ou entidade que doou os recursos e? 

( ) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal ( ) Outros 

13. A associagao possui contador? 

( )Sim ( )Nao. 

14. A associagao faz algum tipo de demonstrative contabil ou outro demonstrative dos recursos 

adquiridos ou de emissao de declaragoes? 

( ) Sim ( ) Nao. Qual? 

( ) Balango patrimonial ( ) Demonstrative das origens e aplicagdes dos recursos 

( ) Demonstragao do superavit e deficit ( ) Outra Planilha demonstrativa 

15. Os recursos adquiridos contribuiram para dar qualidade de vida aos associados? 

( ) Sim ( ) N3o. De que forma? 
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A N E X O II - MAP A S 

MAPA 1. Mapa da Localizacao do Sitio Sao Joao I. 

Fonte: IBGE, 2001 

MAPA 2. Mapa da Localizacao do Assentamento Sao Joao II. 

Fonte: IBGE, 2001 


