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"A luta contra o erro tipografico tern algo de homerico. Durante a revisao, os erros 
se escondem, fazem-se invisiveis. Mas, assim que o livro sai, tornam-se visibilissimos, 
verdadeiros sacis vermelhos a nos botar a lingua em todas as paginas. Trata-se de um 
fenomeno que a ciencia nao conseguiu decifrar". 

(Monteiro Lobato) 



RESUMO 

O presente trabalho refere-se a um estudo sobre o Curso de Engenharia 
Florestal da Universidade Federal da Paraiba (UFPB), localizado na regiao semi-arida, 
na cidade de Patos. O objetivo foi colher informacoes sobre o Curso e sobre o 
aproveitamento e atuagao desse profissional no mercado de trabalho. A metodologia 
utilizada consistiu na aplicagao de questionarios a professores, alunos, ex-alunos 
(Engenheiros Florestais) e representantes de empresas ligadas ao setor agrario, alem 
de Prefeituras, e na consulta de literatura que trata da avaliagao de Cursos. 
Constatou-se que as maiores dificuldades apresentadas correspondem a pequena 
demanda pelo Curso, elevada evasao escolar, Curso bastante teorico, carencia de 
recursos financeiros, falta de integracao e motivagao do corpo docente e discente, e 
deficiencia na formagao basica (1° e 2° Graus) da maioria dos alunos. Verificou-se 
ainda que e grande o desconhecimento do Curso de Engenharia Florestal da UFPB e 
muito grande a desvalorizagao desse profissional na regiao. Apesar do 
desenvolvimento de alguns estudos e projetos pelos professores do Departamento de 
Engenharia Florestal (DEF), que muito podem contribuir para o desenvolvimento da 
regiao semi-arida, e da atuagao de alguns profissionais no mercado de trabalho, 
principalmente na regiao norte do Pais, e necessario aprofundar estudos para garantir 
a consolidagao do referido Curso. Nesse sentido, sugere-se que seja implementada 
uma ampla campanha de divulgagao e valorizagao do profissional, revitalizagao da 
estrutura interna, e um estudo interno para integrar.o corpo docente, despertando 
maior interesse e compromisso com relagao ao desempenho no Curso, aliada a 
motivagao e conscientizagao do corpo discente, segmentos fundamentals para reverter 
a situagao apresentada. 



METODOLOGIA 

Para obtencao dos dados necessarios a elaboracao deste estudo foram 
consultados documentos da Coordenacao do Curso de Engenharia Florestal, do 
Departamento de Engenharia Florestal (DEF), da Direcao do Campus V I I , do 
Controle Academico, e aplicados questionarios envolvendo a comunidade 
universitaria (docentes e discentes de Engenharia Florestal), ex-alunos do DEF, 
Prefeituras da regiao Semi-Arida do Estado e Orgaos ligados ao setor agro-florestal. 
Tambem foram realizadas entrevistas informais com pessoas que ja foram ligadas ao 
DEF. 

Fez-se inicialmente um levantamento global dos egressos por diplomacao do 
Curso, para posterior contato por telefone objetivando a remessa do questionario, 
uma vez que a Coordenacao nao dispunha dos enderecos atualizados dos mesmos. 

O instrumento para coleta dos dados foi o questionario enviado aos 
diplomados pelo DEF e alguns integrantes do corpo docente que se achavam 
ausentes. A escolha do questionario se deveu, principalmente, aos seguintes aspectos: 
a) homogeneidade do grupo a ser pesquisado, b) baixo custo do instrumento e c) 
enderecos residenciais situados nas mais diversas cidades do Pais. Os questionario 
foram remetidos pelo Correio, com uma circular de identificacao solicitando a pronta 
devolugao dos mesmos. Quanto a pesquisa com Orgaos ligados ao setor agro-
florestal, os questionarios foram respondidos in loco para facilitar a pesquisa. Apos a 
devolugao dos referidos, procedeu-se a tabulacao dos dados com a respectiva analise 
dos resultados. 



I. INTRODUCAO 

Freqiientemente espera-se da instituigao universitaria a busca rigorosa, 

metodica e persistente do saber por meio do ensino, da pesquisa e da livre discussao, 

como forma de servir com a maxima qualidade a sociedade que a sustenta1. A 

Universidade Federal da Paraiba, com o Programa de Avaliacao Institutional, 

implantado em 1995, tern impulsionado os campi a uma discussao ampla sobre sua 

atuagao e performance junto a comunidade, tragando informagoes de carater 

avaliatorio que visem melhorar a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensao 

universitaria. Assim, o Curso de Engenharia Florestal do Campus V I I da UFPB tern 

realizado tambem alguns trabalhos internos de avaliagao, com o objetivo de melhorar 

a qualidade interna do Curso e promover mudangas significativas para o 

aperfeigoamento dos segmentos que o constituem. 

O presente trabalho surgiu da preocupagao pessoal e reflexoes acerca do 

Curso de Engenharia Florestal, que apresenta graves problemas, apesar de seus 

dezessete anos de criagao: elevada evasao escolar e pequena demanda, conduzindo a 

uma reduzida relagao professor/aluno; a rotatividade de professores do 

Departamento; a precariedade da infra-estrutura; a ausencia de um mercado de 

trabalho; a cobranga da sociedade com relagao ao Curso e sua baixa atuagao na 

comunidade; a falta de compromisso por parte dos integrantes do corpo docente e 

discente, entre outros. Trata-se de um estudo que busca detectar as causas que tern 

impedido o progresso do Curso no intuito de propor alternativas para sana-las, a fim 

de que este transforme-se num Curso por excelencia e para que o profissional 

formado atue na propria regiao contribuindo para o progresso do Estado, da Regiao e 

do Pais. 

Nesse contexto, o presente trabalho objetiva colher informagoes sobre o 

Curso de Engenharia Florestal da UFPB e levantar alguns aspectos sobre a formagao 

do Engenheiro Florestal na UFPB e seu aproveitamento e atuagao no mercado de 

trabalho que, porventura, possam servir de base para algum estudo mais aprofundado 

sobre a questao. 
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II. FUNDAMENTACAO T E O R I C A 

0 Brasil possui cerca de 350 milhoes de hectares do seu territorio coberto por 

diferentes formagSes florestais, cuja vegetacao e constituida por variados 

ecossistemas, cada qual com suas caracteristicas peculiares de fauna e flora, 

apresentando estruturas e cadeias ecologicas distintas (POGGIAN1, 1990). Para 

resguardar esse imenso patrimonio, foram constituidas varias Unidades de 

Conservacao (UC's) conforme o Quadro 1 abaixo, alem de Florestas Nacionais e 

Reservas Extrativistas. Nas UC's, e em outras areas, como nas Florestas Nacionais, o 

Engenheiro Florestal deveria estar presente, entretanto, o setor publico federal opera 

com um deficit acentuado desses profissionais, inviabilizando grande parte dos 

objetivos pelos quais essas unidades foram criadas. Alem do setor publico, outras 

instituicoes necessitam da presenca desse profissional em seus quadros, como por 

exemplo, os institutos estaduais de florestas, as prefeituras e demais orgaos ligados 

ao setor florestal. 

Quadro 1. Unidades de Conservacao do Brasil 

Categoria Total Area (ha) 
Parques Nacionais 35 9.869.961.55 

Reservas Biologicas 23 3.044.438.40 
Estacoes Ecologicas 21* 2.178.845.88 

Areas de Protecao Ambiental 19 1.808.378.00 
Florestas Nacionais 39 12.594.820.97 

Reservas Extrativistas 9 2.200.775.00 
TOTAL 146 31.697.219.80 

*Existem mais 5 esta95es nao decretadas 

Fonte: Silva, L.L(1996) 

O semi-arido brasileiro localiza-se no interior da regiao Nordeste, abrangendo 

uma vasta area geografica de 1.150.662 km 2, correspondendo a 74,30% da regiao e a 

13,52% da superficie do Pais. Na Paraiba, o semi-arido representa 72% da area total 

do Estado. Pelos dados do Projeto PNUD/FAO/TOAMA/UFPB/GOV.PARAiBA 

(1994), e grande a influencia das atividades florestais sobre a vida socio economica 

do Estado: a lenha se constitui no primeiro energetico do Estado, contribuindo com 

'SAO JOSE, H. B. de. et al.. REV. EDUC. AGR. SUP., 1991. 
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41% na matriz energetica. O consumo domiciliar dos produtos florestais representa 

75,3% e o industrial de 24,7%; alem disso, na epoca de seca, a populacao rural tern 

na floresta uma fonte de sobrevivencia, utilizando-a de forma intensa e desordenada, 

o que resulta em drasticas reducoes da cobertura florestal, alterando profundamente o 

ecossistema: na exploracao agricola, com as praticas da agricultura itinerante, 

modificando o extrato herbaceo, arboreo e arbustivo; na exploracao madeireira 

causando danos incalculaveis a vegetacao lenhosa, e no pastejo, alterando a 

composicao floristica com as praticas de superpastoreio. Dentre as conseqiiencias, e 

preciso destacar a destruicao dos estoques geneticos em populacdes locais de plantas; 

exposicao do solo favorecendo a erosao e a desertifi cacao; exodo rural com o 

empobrecimento e marginalizacao do homem do campo; extincao de especies 

botanicas e desaparecimento da fauna caracteristica, gerando desequilibrio biologico. 

Estudos revelam que as atividades florestais sao parte economicamente 

importante da vida rural, havendo interesse por parte dos produtores na preservagao 

do meio ambiente, principalmente no que diz respeito as areas degradadas e na 

ampliacao do plantio de frutiferas. 0 que acontece e que a pesquisa florestal ocorre 

de forma desarticulada, inexistindo pianos efetivos de medidas que possibilitem o 

desenvolvimento florestal. Assim, o manejo sustentado, reconhecido como uma 

pratica capaz de garantir a perpetuacao da biodiversidade, tern estado a frente das 

alternativas para minimizar os problemas, superando os desafios da regiao semi-

arida. Nesse particular, em 25/02/94 o IB AM A baixou a Instrucao Normativa N° 1, 

disciplinando a exploracao sustentada da caatinga e suas formacoes, medida que visa 

contribuir para a diminuicao dos problemas com a reducao da cobertura vegetal. A 

criacao de UC's, o surgimento de campanhas de educacao ambiental e fiscalizacao, 

tambem representam um avanco para se chegar a um consenso que possa minimizar 

os efeitos negativos da exploracao predatoria na regiao. As alternativas sugeridas 

para o manejo da caatinga devem estar sempre interligadas. A implantagao dos 

sistemas agrosilvopastoris e o ponto de partida para tal objetivo. E preciso 

desenvolver tecnicas para permitir que o homem rural conviva com a seca, 

produzindo alimento suficiente para o seu sustento e o dos animais, alem de 

possiveis excedentes comercializaveis. 
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A maioria das plantas resistentes as condigoes de baixa disponibilidade de 

agua sao forrageiras que podem garantir o desenvolvimento da regiao. Outras sao 

materias-primas para a agroindustria. Ha agua para desenvolver a chamada "lavoura 

seca", ou seja, o cultivo de plantas que tern baixos niveis de consumo de agua: o 

sorgo, a algaroba, a leucena, o pasto bufel, a palma forrageira, o sabia, o capim-

panesco, o algodao, as frutiferas, oleaginosas, entre outras, (MENDES, 1987). 

E importante a adogao de tecnicas de uso do solo e da agua que evitem a 

salinizagao, adogao de metodos de irrigagao de baixo consumo de agua, alem da 

difusao das atividades de fruticultura, piscicultura, apicultura e meliponicultura. O 

armazenamento da produgao para enfrentar adversidades climaticas imprevisiveis 

deve ser estimulado. Os contrastes paisagisticos, os sitios arqueologicos, as 

formagoes rochosas, entre outros inumeros atrativos naturais, fazem do semi-arido 

uma regiao potencial para a implantagao do turismo ecologico (Quadro 2). 

Novamente a figura do Engenheiro Florestal merece destaque, uma vez que 

dispoe de conhecimentos necessarios a boa adequagao desses recursos, viabilizando 

tecnicas de manejo e exploragao racionais, de forma a promover a melhoria da 

qualidade de vida do homem, evitando prejuizos maiores ao ambiente. Entretanto, 

essa figura ainda e bastante desvalorizada e suas atribuigoes desconhecidas. Ha o 

campo, existindo porem a necessidade de adequagao de politicas para efetiva-lo. 

Quadro 2. Unidades de Conservagao da Paraiba 

Unidade Area (ha) Cidade 
Area de P.P* de Mamanguape 5.721 Mamanguape 

Area de P.P. da Mata do Buraquinho 471 Joao Pessoa 
Reserva Biologica Guaribas 4.321 Rio Tinto 

R.P.P.N** Santa Clara 720 Sao Jose do Cariri 
Parque Estadual Pico do Jabre 500 Teixeira e Mae D'Agua 

Res. Biologica Mata do Rio Vermelho 1.500 Rio Tinto 
Parque Estadual Ponta do Cabo Branco 379.00 ' Joao Pessoa 
Reserva Ecologica Mata do Pau-Ferro 607 Areia 
Monum. Natural Vale dos Dinossauros 40 Sousa 

R.P.P.N Fazenda das Almas 3.700 Sao Jose dos Cordeiros 
Fonte: SUDEMA - PNUD/FAO/IBAMA 

*Preserva9ao Permanente 

**Reserva Particular do Patrimonio Natural 
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m. CAMPUSVH: INFRA-ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

O Campus VI I esta situado em terrene- cedido a UFPB e que pertenceu ao 

DNOCS, e compreende quatro Departamentos, que ministram os Cursos de 

graduagao em Medicina Veterinaria e em Engenharia Florestal, alem de Cursos de 

especializacao. Possui uma area fisica de 722,6 hectares ocupados por seus diversos 

segmentos, alem do Hospital Veterinario (4,29 hectares), e de ambientes para 

desenvolvimento de pesquisas. 

O NUPEARIDO, situa-se a 7 km da sede do CSTR e dispoe de uma area de 

526,57 hectares cedidas pela EMBRAPA. Possui uma infra-estrutura moderadamente 

precaria (rede eletrica, hidraulica e telefonica e uma area construida de 1626,07 m 2), 

oferecendo ambiente para estudos e pesquisas sobre a regiao. 

A Fazenda Lameirao foi adquirida em 1987 e situa-se no municipio de Santa 

Terezinha, distante 30 km da sede do CSTR. Conta com uma area total de 176,08 

hectares. A estrutura e precaria (sem telefone, sem infra-estrutura, sem placas de 

acesso) e nao ha um sistema de administracao setorial. E ambiente favoravel as 

pesquisas dos Cursos do Centra. 

O Viveiro Florestal esta situado no proprio Campus, com area aproximada de 

3 hectares, tendo 158,40 m 2 construidos. A producao de mudas ocupa 2,1 hectares 

com capacidade para produzir mais de 500 mil mudas anuais. 

A Biblioteca Setorial ocupa uma area de 520 m 2 . Com capacidade para 

atender aproximadamente 50 leitores por turno, funciona apenas no periodo diurno 

(das 07:00 as 17:30 horas). Possui um acervo de 9.874 volumes (2.165 folhetos e 

tecnicos), alem de periodicos e fitas de video. 

A maioria das salas dos professores do curso de Engenharia Florestal 

localiza-se no bloco do DEF. A media e dois professores por sala. O aspecto fisico e 

bastante rudimentar. Alem disso nao ha secretarios, nem computadores a disposicao 

(existem um no DEF, outro na Coordenacao, dois no Projeto Manitoba e um no 

Laboratorio de Solos - adquirido com recursos do proprio Laboratorio), e so 

recentemente o Campus V I I ligou-se na INTERNET. 

As salas-de-aulas sao mal iluminadas e sem ventilacao, com quadros na cor 

verde (o que dificulta a leitura) e com muitas cadeiras quebradas. Ha ainda uma sala 



destinada as aulas de Desenho Tecnico e Arborizagao, nas mesmas condigoes de 

precariedade. 

Os laboratories que servem diretamente ao Curso tambem apresentam uma 

serie de dificuldades e, de acordo com os professores responsaveis, os mesmos nao 

tern atendido as reais necessidades de sua criagao, pois muitos operam em condicoes 

inadequadas ou estao inativos. Se fortalecidos, poderiam contribuir muito com a 

comunidade, a exemplo do laboratorio de Botanica, que tern trabalhado com o 

preparo de remedios de plantas medicinais, alem da identificagao morfologica de 

especies; e do laboratorio de Solo e Agua, que presta servico de atendimento ao 

agricultor, com analises de solo e agua, orientagao e recomendacao de adubacao. 

Assim deveriam trabalhar todos os laboratories que tern por objetivo maior, o estudo 

direcionado ao desenvolvimento da regiao e do Curso de Engenharia Florestal. 

A carencia de pessoal tecnico-administrativo capacitado surge como fator que 

tende a comprometer o bom andamento do Curso. No Quadro 3 e apresentada a 

relagao dos profissionais que servem ao DEF. Pelo exposto fica evidenciado a 

necessidade de pessoal treinado, como tecnicos em laboratories, administrativo, etc., 

alem de um programa de capacitagao dos mesmos, e um estudo para alocar os 

funcionarios nas fungoes para as quais receberam treinamento. 

Os recursos tecnicos, bibliograficos e as instalagoes fisicas aparecem no 

Programa de Avaliagao Institucional da UFPB como fatores que tern limitado a 

qualidade e o bom funcionamento do Curso, o que esta de acordo com o que foi 

observado durante a realizagao deste trabalho. Ha pois, necessidade de recuperagao e 

renovagao do acervo, construgao de sala de periodicos, aquisigao de xerox, e 

ampliagao do corpo tecnico, incluindo vigilantes, 'melhoria das salas de aula, 

aclimatizagao dos laboratories, aquisigao de material de consumo e equipamentos, 

etc. E preciso fornecer condigoes satisfatorias para o bom andamento das atividades, 

pois nao basta criar Cursos, e preciso primar pelo funcionamento, para que se possa 

exigir dos envolvidos seu desempenho maximo. 
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Quadro 3. Relagao dos Servidores Lotados no DEF. 

LOCAL / N° DE FUNCIONARIOS FUNCAO 
DEPART AMENTO - 01 Secretaria 
COORDENACAO-01 Secretaria 

. VIVEIRO FLORESTAL - 06 Auxiliar de Agropecuaria 
MARCENARIA - 01 Marceneiro 

LAB. DE BOTANICA - 01 Tecnico em Laboratorio 
LAB. DE SEMENTES, DE DENDROLOGIA, DE 

PATOLOGIA E DE ENTOMOLOGIA - 01 
Auxiliar de Laboratorio 

LAB. DE SOLO E AGUA - 02 Tecnico de Laboratorio 
LAB. DE ANATOMIA DA MADEIRA E DE 

PROPRIEDADES DA MADEIRA - 01 
Secretaria 

Fonte: Servico Pessoal / CSTR / UFPB - documento. 

3.1 O Curso de Engenharia Florestal da UFPB 

O Curso de Engenharia Florestal, criado pela Resolugao n° 381/79 do 

Conselho Universitario da Universidade Federal da Paraiba (CONSUNI) na gestao 

do Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, constitui, juntamente com o curso de 

Medicina Veterinaria, o Centro de Saude e Tecnologia Rural (CSTR), situado na 

regiao semi-arida do Estado, em Patos, distante 298 km da capital do Estado. Na 

referida resolugao, a carencia de profissionais habilitados para a pesquisa da 

problematica florestal no Tropico Semi-Arido, justificava a criagao do Curso de 

Engenharia Florestal. 

Ate o ano de 1979, funcionaram na cidade de Patos os cursos de Medicina 

Veterinaria e de Agronomia oferecidos pela Fundagao. Francisco Mascarenhas, cujas 

atividades foram suspensas pelo Conselho Federal de Educagao (NOBREGA, 1995). 

A decisao gerou um clima de insatisfagao na comunidade, levando a representagao 

politica da regiao, a um posicionamento junto ao MEC. A implantagao do sistema 

multicampi pela UFPB surge como alternativa para solucionar a questao. A UFPB ja 

se fazia presente na cidade de Patos desde 1978, com o Nucleo de Pesquisas do 

Tropico Semi Arido ( N U P E A R I D O ) , criado para desenvolver estudos sobre a 

caatinga, agricultura de sequeiro e pecuaria. Em outubro de 1979, foi elaborado um 
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anteprojeto para a instalagao do Curso de Engenharia Florestal2. No parecer, o relator 

Claudio Santa Cruz, se posicionava favoravel, destacando a urgencia "da formacao 

de profissionais conscientes dos problemas florestais do Nordeste, do Brasil e, 

tambem, da America Latina, numa visao geral, e num enfoque especifico, como uma 

contribuicao universitaria ao planejamento e aplicacao da politica nacional de 

florestas, ao inventario e conservacao de recursos florestais, ao reflorestamento e 

ensino de Ciencias, neste campo". No segundo semestre de 1980 o Curso iniciou 

suas atividades, tendo sido realizado vestibular especial com 30 vagas, sendo 15 por 

periodo. O reconhecimento do Curso saiu em 1986, atraves da Portaria 490/86 do 

MEC e do Parecer do Conselho Federal de Educacao 297/86 de 08/05/86. 

3.2 A Profissao do Engenheiro Florestal 

A filosofia do desenvolvimento da funcao academica do Engenheiro Florestal 

segue a orientacao do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(CREA), defmidos nos seus artigos 1° e 10° da Resolugao 218 de 29.6.73, que 

identifica as areas especificas de atuagao profissional (anexo). Este e o orgao 

representative a nivel nacional, ao qual fleam subordinados todos os CREA's que 

atuam em ambito regional. Em abril de 1996, a Decisao Normativa n° 071/96 do 

CONFEA, baseado no parecer n° 1246/95, da Comissao de Exercicio Profissional 

(CEP), definiu, sem restrigoes, o Engenheiro Florestal como o unico profissional 

habilitado para exercer atividades de supervisao, coordenagao e orientagao tecnica, 

executar estudos, planejamentos e projetos, dar assistencia, assessoria e consultoria, 

dirigir obras e servigos tecnicos, proceder vistorias, pericias, avaliagoes, 

arbitramentos, laudos e pareceres tecnicos nas areas de ambito florestal. A referida 

decisao e valida para todo o Brasil. 

Para que ocorra o exercicio legal da profissao, o Engenheiro deve solicitar 

"visto" em carteira profissional ou cartao de registro provisorio, no CREA da regiao 

em que exerce a profissao, (Resolugao 191/70). Para assegurar as responsabilidades 

e os direitos do profissional sobre seus pianos e projetos, ao qual cabem premios e 

distingoes honorificas, os CREAS mantem registros de Pianos e Projetos (Lei 

2UFPB: 1979 (documento) 
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6496/77 e Resolugoes 250 e 260). A inspetoria do CREA-Patos esta sediada na Praga 

Edvaldo Motta, 41 - Centro (Fone/Fax 083 421-3391). 

A Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais (SBEF) e a entidade 

maxima representativa da classe no Pais. Seu objetivo e lutar pelos interesses e 

direitos da- categoria, alem de auxiliar os orgaos florestais federals por meio de 

propostas concretas para o adequado desenvolvimento do setor. A esta Associacao 

estao vinculadas entidades de ambito regional. 

A Associacao Paraibana de Engenheiros Florestais - APEF, foi fundada em 9 

de outubro de 1985 e atualmente encontra-se em vias de reestruturacao. 

3.3 Engenharia Florestal e Desenvolvimento 

As atividades do Engenheiro Florestal giram em torno da manutencao 

constante do equilibrio da natureza, em funcao de um aproveitamento maximo de 

seus recursos. Entretanto, a Engenharia Florestal, como ciencia, no Pais, ainda se 

pode considerar jovem. O primeiro curso de graduagao foi criado em 1963, em 

Curitiba - PR. Hoje a funcao academica esta bem definida: sao 13 Cursos de 

graduagao em Instituigoes Publicas, 5 em Faculdades Particulares, existindo 

inclusive cursos de pos-graduagao (anexo). No entanto, a fungao social do 

Engenheiro Florestal resulta ser uma tarefa complexa pelas multiplas interrelagoes 

que apresenta de forma decisiva a atividade florestal (ENCINAS, 1989). O proprio 

momento politico em que se vive, com transformagoes nos diversos setores, permite 

que se revejam valores eticos profissionais de forma constante, para adequar criterios 

e metas, transformando conceitos basicos, para se incorporar na carreira tecnologica. 

O profissional de Ciencias Agrarias na atual conjuntura socio economica do 

desenvolvimento rural brasileiro, carece de maior orientagao para uma atuagao 

adequada na realidade rural. Os curriculos devem ser direcionados para despertar o 

pensamento criador e o senso critico, dando uma formagao mais humanistica. 

Partindo do aspecto da alimentagao, percebe-se que uma elevada percentagem 

da populagao rural utiliza a madeira em forma de lenha como fonte de energia. 

Tambem a agua consumida nos trabalhos domesticos, bem como aquela usada na 

irrigagao, sao produtos diretamente influenciados pelas florestas, da mesma forma 
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que o e o controle da erosao, que incide diretamente na produgao de alimentos 

(ENCINAS, 1989). E facil, pois, dimensionar a abrangencia das atividades 

desempenhadas pelo Engenheiro Florestal nesse setor: ele preserva e planta florestas, 

ve a melhor maneira de mante-las saudaveis, planeja a exploracao racional das 

especies nativas, elabora pianos de reflorestamento e de recuperagao de areas 

degradadas, pesquisa especies mais produtivas, determina a melhor forma de 

adubacao e o espacamento ideal entre arvores, acompanhando seu crescimento, 

evitando desperdicios na colheita e elabora pianos de prevengao contra incendios. 

As portas do novo milenio, o Pais tera mais de 210 milhoes de habitantes, dos 

quais 60 milhoes serao ativos consumidores em idades entre 20 e 40 anos. Esse 

contingente determinara um reordenamento dos recursos naturais renovaveis, entre 

eles as florestas naturais e artificiais, o consumo d'agua e controle da poluicao como 

elementos da ciencia florestal. Frente a essa realidade, o Engenheiro Florestal tera o 

compromisso de participar ativamente desse processo, contribuindo para promover a 

melhoria da qualidade de vida de todos, na dificil tarefa de conscientizacao ecologica 

da populacao, da area rural e da urbana, pois se nao existirem pianos de manejo 

sustentado das florestas naturais e artificiais e a correspondente utilizacao racional do 

recurso humano, o setor florestal nao tera condicoes de enfrentar os desafios de uma 

sociedade cada vez mais exigente e consumidora. 

A atuagao do Engenheiro Florestal deve ocupar destaque na regiao Nordeste, 

com o compromisso de associar as atividades florestal, agricola, pastoril e de 

conservagao ambiental, para a melhoria da qualidade de vida das populacoes mais 

carentes. Para tal, na sua formagao devera ser incluida maior vivencia da 

problematica do campo, pois "esse desconhecimento da realidade rural, de suas 

potencialidades e limitagoes, das aspiragoes e necessidades reais dos agricultores, 

contribui ainda mais para aumentar a contradigao existente entre o que se investiga 

nas estagoes experimentais e o que realmente necessitam as familias rurais"(LIMA, 

1997). 



IV. ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO 

4.1 Objetivo do Curso 

O Curso de Engenharia Florestal da UFPB objetiva formar profissionais, que 

possam planejar, organizar, dirigir e manejar os recursos florestais, seus servicos e 

produtos, bem como manipular os recursos naturais renovaveis, visando obter 

beneficios economicos, ecologicos e sociais, tanto para as geracoes do presente como 

as do future 

4.2 Perfil do Profissional 

Nos Cadernos de Graduagao encontramos a seguinte visao sobre o 

profissional de Florestas: "o engenheiro florestal participa de programas de uso do 

meio ambiente, de forma positiva, tanto em relagao a aspectos economicos, como 

sociais e ecologicos; desenvolve atividades de florestamento e reflorestamento, 

visando a produgao de madeira e alimentos, beneficiamento e armazenamento de 

sementes e produgao de mudas de essencias florestais; elabora pianos de arborizagao 

urbana e jardinagem; participa de ensino e pesquisa em Ciencia Florestal, tendo em 

vista a produgao e conservagao de energia alternativa. Pode lecionar em escolas 

especializadas e Instituigoes de Ensino Superior". 

Segundo consta no projeto para instalagao do Curso, o Engenheiro Florestal 

egresso da UFPB devera ser "capaz de avaliar as riquezas existentes na natureza, 

com ideias renovadoras e praticas sobre o uso organizado dos recursos naturais, com 

especial interesse em sua conservagao e aproveitamento continuo, promovendo dessa 

maneira a melhoria da qualidade de vida do povo nordestino". 

Na realidade espera-se que o profissional em ciencias agrarias, e no caso 

particular, o Engenheiro Florestal, tenha uma solida formagao etica e humanistica, 

desenvolva espirito de ajuda mutua, iniciativa, criatividade (VELELA, 1988) e que 

seja consciente de que deve promover a sustentabilidade dos ecossistemas, 

conservando e recuperando a fertilidade dos solos, com conhecimentos e habilidades 

que lhe permitam executar os trabalhos e propor solugoes concretas para os 

problemas que afetam os agricultores, sabendo administrar com eficiencia e 
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adquirindo o habito e a disciplina para a auto avaliagao, e para a reciclagem 

permanente, como forma de alcangar e manter a excelencia profissional. 

4.3 O Departamento de Engenharia Florestal - DEF 

Criado atraves da Resolugao 16/81 do CONSUNI, o Departamento de 

Engenharia Florestal tinha por finalidade inicial dar uma melhor estrutura 

organizacional ao Campus VI I . 

A Resolugao 01/95 do DEF, especifica que o curso de Engenharia Florestal 

devera promover trabalhos de pesquisas no ambito das Ciencias Florestais, voltados 

para as necessidades da regiao semi-arida. Baseadas no PEASA (Programa de 

Estudos e Agoes para o Semi-Arido) as linhas sao seis e abrangem varias sub-linhas: 

-Produgao e Manejo Florestal (ordenamento, mensuragoes, inventario, economia, 

planejamento, exploragao e transporte, e sensoriamento remoto); 

-Silvicultura e Protegao Vegetal (produgao de sementes florestais, produgao de 

mudas, fitossociologia, ecologia florestal, melhoramento florestal, agrossilvicultura, 

fruticultura, fitossanidade, recuperagao de areas degradadas, dendrologia); 

-Solos e Agua em Ecossistemas Florestais (recuperagao de solos degradados, 

nutrigao mineral de essencias florestais, aplicagao de microorganismos promotores 

do crescimento de plantas e relagao solo-planta-atmosfera); 

-Ecologia Florestal (ecofisiologia vegetal, fauna silvestre, ciclagem de nutrientes em 

ecossistemas florestais, hidrologia em sistemas florestais); 

-Botanica (estudos morfologicos, anatomicos e taxonomicos de plantas e fisiologia 

de plantas sob condigoes adversas); 

-Qualidade e Tecnologia dos Produtos Florestais (celulose e papel, propriedades 

fisicas e mecanicas, anatomia, preservagao e energia da biomassa (madeira)). 

No I Forum de Debates sobre a atuagao da Engenharia Florestal no Nordeste, 

realizado em julho de 1997 pelo DEF/UFPB, e contando com a participagao de 

varios segmentos da sociedade, foram estabelecidas as diretrizes para o estudo das 

linhas de pesquisa a serem determinadas pelo Departamento, quais sejam: 

recuperagao de areas degradadas, fruticultura, sistemas agrossilvopastoris, manejo 
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florestal, energia alternativa - biomassa, melhoramento genetico das especies da 

caatinga e educacao ambiental. 

Atualmente o Departamento de Engenharia Florestal da UFPB conta com 31 

professores contratados em Regime de Dedicacao Exclusiva, com formacoes 

adequadas ao desempenho de suas atividades, conforme pode ser observado no 

Quadro 4. Porem a desmotivacao por parte de alguns integrantes com relagao ao 

Curso e vista como ponto fundamental para o baixo desempenho do mesmo. Os 

resultados do Programa de Avaliagao Institucional sao compativeis aos obtidos na 

pesquisa levantada por este trabalho, uma vez que analisaram como de medio a 

negativo o desempenho do corpo docente em pesquisa e extensao e sua capacidade 

de envolver os discentes. No item julgamento do Curso com relagao a relevancia e 

atualidade dos conteudos, incorporagao de tecnologia, interagao entre os tres 

segmentos, perspectiva de insergao dos futuros Engenheiros Florestais no mercado 

de trabalho e explicitagao dos principios filosoficos, morais e politico-sociais dos 

conteudos curriculares a avaliagao teve identico parecer. 

Quadro 4. Formagao Academica Atual do Corpo Docente do DEF. 

Graduagao N° de Professores % Capacitagao 
Dr. MSc. Espec. 

Engenharia Florestal 17 54,8 2 12 3 
Agronomia 7 22,6 2 5 

Engenharia Agricola 3 9,7 1 2 
Engenharia Civil 1 3,2 1 

Quimica 1 3,2 1 
Biologia 2 6,5 2 

Total 31 100 5 23 3 

Em 1997, 16,2% dos docentes sao Doutores, 74,2% Mestres e 9,7% 

Especialistas. Para o ano 2000 esta previsto a seguinte composigao: 54,8% de 

Doutores, 38,1% de Mestres e 6,4 de Especialistas. 

A ausencia de uma homogeneidade para a condugao dos trabalhos, e a 

rotatividade do corpo docente do DEF, que ja se constituiu num problema bastante 

comprometedor, prejudicando inclusive pesquisas, tern contribuido para dificultar o 

estabelecimento de uma linha de pesquisa prioritaria, que faga do curso de 

Engenharia Florestal um Curso por excelencia. 



14 

Para detectar possiveis entraves ao desempenho do Curso, o presente trabalho 

monografico realizou pesquisa com o corpo docente do DEF. Os dados apresentados 

a seguir foram coletados atraves de questionarios, que foram entregues / enviados a 

todos os professores, e referem-se a um total de 25 questionarios respondidos, 

totalizando'80,6% dos integrantes do corpo docente do DEF. A tabela 1 mostra a 

formagao academica dos professores do DEF. 

Tabela 1. Formagao academica do DEF. 
Graduagao N° de Professores % 

Engenharia Florestal 14 56 
Agronomia 6 24 

Engenharia Civil 1 4 
Engenharia Agricola 2 8 

Biologia 1 4 
Quimica 1 4 

Total 25 100 

O corpo docente do DEF tern em sua maioria Engenheiros Florestais (56%), 

sendo o restante do quadro composto por outros profissionais, o que deve 

proporcionar ao alunado uma visao geral das diversas areas de conhecimento. Um 

ponto bastante favoravel ao Curso e o nivel altamente especializado do corpo 

docente, que se projeta para os proximos cinco anos com um quadro bastante 

elogiavel. Dessa forma, espera-se que todo o conhecimento adquirido seja revertido 

em respostas aos problemas da regiao, promovendo consequentemente, a 

consolidagao do Curso. 

Na tabela 2 observa-se o ano de ingresso no Curso dos professores: 

Tabela 2. Ano de ingresso no DEF. 

Ano N° de % Ano N° de % 
Professores Professores 

1980 1 4 1989 2 8 
1982 2 8 1991 1 4 
1983 1 4 1992 2 8 
1984 2 8 1993 4 16 
1985 2 8 1994 3 12 
1986 1 4 1995 1 4 
1987 3 12 - - -

Total 12 48 Total 13 52 
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Mais da metade (56%) dos professores que responderam a pesquisa 

ingressaram no Curso ate o final da primeira decada de funcionamento. Fato que 

deve ser observado e a ausencia dos professores do Departamento, que saem em 

busca de capacitacao, o que de certa forma restringe as chances do professor 

contribuir de forma mais efetiva com o Curso. Espera-se que nos proximos cinco 

anos, quando a grande maioria dos professores do DEF estara de volta, as 

dificuldades atuais, sejam minimizadas. 

A totalidade de professores do DEF que responderam a pesquisa ingressaram 

no Curso atraves de concursos publicos, tendo sido a maioria de provas e tituios, 

como podem ser observados nas tabelas 3 e 4 abaixo: 

Tabela 3. Via de ingresso. 

Concursado N° de Professores % 
sim 25 100 
nao 0 0 

Total 25 100 

Tabela 4. Natureza do concurso. 

Concurso N° de Professores % 
provas e tituios 24 96 

tituios 1 4 
provas 0 0 
Total 25 100 

Todos os professores foram unanimes em afirmar que atuam na area para a 

qual foram aprovados no concurso, conforme pode ser observado na tabela 5, 

podendo-se inferir portanto, que grande pode ser sua contribuicao na realizagao de 

trabalhos, que visem propor alternativas para as condicoes da regiao e de seus 

habitantes, trazendo estudos sobre a caatinga e todo o ecossistema, ja que este 

material e na verdade bastante escasso. Alem disso, com os profissionais 

trabalhando na area de afinidade do concurso, mais facil se torna o desenvolvimento 

de linhas de pesquisas que tenham por objetivo o crescimento da area profissional, e 

o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida do homem. 
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Tabela 5. Atuagao na area concursada. 

Atua N° de Professores % 
sim 25 100 
nao 0 0 

Total 25 100 

Como a pesquisa e um importante segmento da Instituigao, espera-se que seja 

realmente implementada. No caso do DEF, 92% dos entrevistados afirmaram 

desenvolver esta atividade (tabela 6). Ja no caso da extensao, apenas 68% deles 

concordam que tern uma atuagao satisfatoria (tabela 7). Esse fato tambem foi 

observado no Programa de Avaliagao Institucional da UFPB. E preocupante, uma 

vez que com a extensao se atinge de forma mais ampla a comunidade, colocando o 

aluno em contato direto com o meio rural, aproximando-o da realidade, e 

oferecendo-lhes uma formagao mais humanistica. 

Tabela 6. Desenvolvimento de pesquisa. 

Pesquisa N° de Professores % 
sim 23 92 
nao 2 8 

Total 25 100 

Tabela 7. Desenvolvimento de extensao. 

Extensao N° de Professores % 
sim 17 68 
nao 8 32 

Total 25 ' 100 

Em vista do que foi apresentado acima, solicitamos que os professores 

indicassem se havia algum tipo de dificuldade que impossibilitasse ou contribuisse 

para a nao realizagao das atividades mencionadas. Na tabela 8 relacionamos os 

resultados. 

Tabela 8. Dificuldades para desenvolver trabalhos de pesquisa e extensao. 

Dificuldades N° de Professores % 
sim 24 96 
nao 1 4 

Total 25 100 
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Como a grande maioria dos entrevistados respondeu que encontra 

dificuldades para trabalhar, foi sugerido que enumerassem os entraves que observam. 

As dificuldades citadas encontram-se na tabela 9 e na figura 1: 

Tabela 9. Dificuldades apontadas pelos professores do DEF. 

Dificuldades N° de Professores % 
l.estrutura fisica (EF) 7 28 
2.recursos financeiros (RF) 9 36 
3.visao dos docentes (VD) 5 20 
4.1iteratura especializada (LE) 6 24 
5.transporte (T) 6 24 
6.1inha de pesquisa (LP) 6 24 
7.material / equipamentos (ME) 12 48 
8.pessoal treinado (PT) 8 32 
9.formagao de equipe (FE) 7 28 

% de Professores 

Figura 1. Dificuldades apontadas pelos professores do DEF. 

Numa visao mais generalizada do sistema, pode-se atribuir ao modelo de 

governo a responsabilidade com o baixo desempenho dos professores em relagao a 

produgao cientifica e elaboragao de projetos, uma vez que pouco, ou nenhum 

interesse, tern demonstrado em reverter o quadro em que hoje se encontra grande 

parte das universidades publicas, alem de implantar Cursos sem condigoes 

satisfatorias para o bom andamento dos trabalhos e para uma adequada formagao dos 

profissionais, relegando-os a sua propria sorte. 

Solicitamos sugestoes para os problemas enumeraados (tabela 10 e figura 2). 
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Tabela 10. Alternativas propostas pelos professores do DEF para melhoria do Curso. 

Alternativas N°de 
Professores 

% 

l.mais intercambio e parceria (P) 9 36 
2.revigorar pesquisas e publicar mais trabalhos (PT) 13 52 
3qualificacao de funcionarios (QF) 10 40 
4.definicao de linha de pesquisa (LP) 7 28 
5.criacao de pos-graduacao (PG) 3 12 
6.conhecimento da regiao (CR) 4 16 
7.integracao do corpo docente e das diversas areas (IDA) 11 44 
8.maior compromisso com o Curso (CC) 9 36 
9.maior divulgacao do curso e valorizacao da profissao (DC) 13 52 
lO.administracao participativa (AP) 12 48 
11 .mais trabalhos de extensao (TE) 7 28 
12.definir prioridades e identificar pontos falhos (DP) 18 76 
B.ampliar acervo bibliografico (AB) 6 24 
14.valorizacao da profissao (VP) 5 20 
15.melhorar estrutura fisica (EF) 7 28 
16.revitalizar sistema de transporte (T) 6 24 
17participacao em reunioes/atuagao da PRAI (PRP) 4 16 
18.melhorar/adequar grade curricular (AGC) 3 12 

% de Frofessores • IP 

• PT 

• TF 

• LP 

• PG 

• CR 

B P P 

• IA 

• cc 
• DC 

• FQ 

• AP 

• TE 

• DP 

• AB 

• VP 

• IPF 

• AGC 

• PRP 

• ID 

• EF 

• T 

Figura 2. Alternativas propostas pelos professores do DEF para melhoria do Curso. 
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Constata-se novamente, que muitas das propostas podem ser postas em 

pratica por iniciativa dos responsaveis pelo Centro e pelo Curso. Uma administragao 

participativa e a definicao dos problemas e prioridades do Curso sao as alternativas 

de maior peso, seguidos do ponto em comum citado pelos discentes, que e um maior 

compromisso por parte dos professores. Implementar parcerias, aumentar o campo 

de divulgacao do Curso, revigorar pesquisas, identificar pontos falhos, sao de 

fundamental importancia para reestruturagao do Curso de Engenharia Florestal. 

Como se questiona muito a existencia do Curso na regiao, foi solicitado que 

os professores dessem seu parecer com relacao ao funcionamento do mesmo num 

outro Campus, os resultados figuram na tabela 11. 

Tabela 11. Funcionamento do Curso em outro Campus. 

Justificativa N° de Professores % 
Sim (cursos de agrarias juntos se fortaleceriam) 10 40 

Nao (carencia de pesquisas e estudos sobre a regiao) 15 60 
TOTAL 25 100 

A grande maioria ainda acha que o Curso de Engenharia Florestal nao precisa 

sair de Patos para apresentar melhorias, apesar de que em conversas pessoais, muito 

mais do que 40% acreditam que os Cursos da area de agrarias funcionariam melhor 

juntos, num mesmo Campus. Ha quern defenda que, em se aglutinando os Cursos da 

area de agrarias e utilizando a estrutura do Campus V I I como centro de pesquisa 

avancado do Semi-Arido, a Instituicao so teria a ganhar, e o desempenho dos alunos 

seria bastante satisfatorio. Mas, pela pesquisa, a simples carencia de estudos da 

regiao justifica sua localizacao, apesar de muito se questionar sobre o sistema 

multicampi. E de conhecimento geral que os Cursos do interior sao sempre mais 

penalizados por conta da distancia e das dificuldades de contato com a administragao 

central, sem falar que economicamente o sistema tern se mostrado falho, pois o que 

se gasta em diarias, entre outras despesas, e absurdo. 

Como nao poderia deixar de ser, o questionario tambem abordou com os 

professores a questao do desempenho do corpo discente e os mesmos expressaram a 

seguinte visao, que pode ser observada na tabela 12 e figura 3: 
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Tabela 12. Impressoes sobre os discentes de Engenharia Florestal. 

Impressoes sobre o aluno N° de Professores °0 
l.acomodados (A) 4 16 
2desmotivados com relagao ao mercado (DM) 8 32 
3.formagao basica deficiente (FBD) 13 52 
4.sem postura profissional (SPP) 4 16 
5desinteressados pelo Curso (D) 7 28 
6.nao respondeu (NR) 4 16 

% de Professores 

Figura 3. Impressoes sobre os discentes de Engenharia Florestal. 

A observacao da deficiencia na formagao basica do discente de Florestal e 

notoria, tendo esse fato sido comprovado tambem no Relatorio de Avaliagao 

Institucional da UFPB e em NOBREGA (1995). Alem de serem alunos egressos de 

escolas publicas, em sua maioria, e que trabalham para complementagao de renda 

familiar, muitos fazem o Curso por conveniencia de localizagao. A falta de 

perspectiva com relagao ao futuro como e apontada como justificativa para o 

desinteresse destes. 

O exito profissional do estudante de Engenharia Florestal, de acordo com a 

pesquisa, e pouco otimista. Entre as alegagoes encontram-se a falta de 

conhecimentos basicos e o pouco interesse que existe por parte dos discente em se 

integrar com o Curso, em buscar mais conhecimentos que complementem aqueles 

ministrados em sala de aula, em sair para estagios, em se informar mais. Tambem 

aqui o "descompromisso" do aluno em relagao ao Curso e registrado. 
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A tabela 13 e a figura 4 mostram como os professores do DEF se posicionam 

no sentido do aproveitamento futuro do discente. 

Tabela 13. Expectativa de aproveitamento do aluno do Curso. 

Expectativa N ° de Professores % 
l.promissoras (P) 2 8 
2deverao buscar o mercado (BM) 12 48 
3.aproveitamento futuro bastante critico (AC) 7 28 
4.poucos saem bem preparados (PBP) 6 24 
5.capazes de competir em igualdade (CCI) 5 20 
6.especialistas na regiao (ER) 4 16 
7.aproveitados na pos-graduacao (APG) 4 16 

% de Professores 

16 8 

Figura 4. Expectativa do aproveitamento do aluno do Curso. 

Buscar o mercado de trabalho surge como a grande expectativa do corpo 

docente em relagao ao aluno egresso do Curso. O problema e que esse mercado ainda 

esta por demais distante da realidade da regiao. Para o profissional que realmente 

deseja exercer sua profissao essa busca pode ser ardua, com atuagao provavel em 

outras regioes do Pais. 

A opgao pelos Cursos de Pos-Graduagao tern sido cogitado com bastante 

freqiiencia entre os concluintes de Engenharia Florestal, que desejam dar 

continuidade aos seus trabalhos, e muitos tern obtido exito nesse intento. 
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4.3.1 A Pesquisa e a Extensao no DEF 

Levando-se em conta que o Curso de Engenharia Florestal foi implantado 

pela UFPB no semi-arido Nordestino, visando habilitar profissionais para 

pesquisarem e promoverem alternativas para melhoria da regiao, tao carente em 

estudos e, considerando que pertencemos ao Terceiro Mundo, com todas as suas 

contradicoes e carencias tecnologicas, o problema da conducao de pesquisas e 

bastante preocupante. E preciso observar toda a infra-estrutura disponivel, os 

financiamentos, ao apoio tecnologico, as facilidades para a conducao dos trabalhos, o 

direcionamento e adequagao das pesquisas a realidade regional, a capacitacao dos 

pesquisadores/docentes, e, sobretudo, se os resultados trazem beneficios a sociedade 

(LIRA FILHO, 1987). 

Desde sua criagao foram concluidas as seguintes pesquisas do DEF: 

•Inventario de florestas nativas do Nordeste (Convenio UFPB/IBDF/RADAM-

BRASIL) 

•Agrossilvicultura no Tropico Semi-Arido (Convenio UFPB/CNPq) 

•Inventario florestal em quatro nucleos do Projeto Sertanejo no Estado da Paraiba 

(Convenio UFPB/SUDENE). 

Outros dados mais recentes de pesquisas nao foram obtidos, pois nao ha 

registros no DEF. Atualmente esta sendo reestruturado o sistema de armazenamento 

de dados referentes aos trabalhos do Departamento. 

Atendendo as exigencias para recebimento do grau de Engenheiro Florestal, 

os concluintes do Curso desenvolvem e apresentam um trabalho monografico na area 

de seu interesse. Nos arquivos da Coordenagao do Curso de Engenharia Florestal e 

na Biblioteca Setorial, encontram-se catalogados alguns desses trabalhos, cujos 

temas foram relacionados no final da presente monografia. 

No tocante as atividades de extensao, tern sido desenvolvidos pelo corpo 

docente do DEF, entre outros, estudos de levantamento do uso de casca de especies 

florestais do semi-arido; estudo do setor madeireiro no municipio de Patos: 

produgao, industrializagao e comercializagao; melhoria de frutiferas atraves de 

tecnica de enxertia; aspectos sociais e saude publica na microregiao de Patos, 

relacionados a disponibilidade e qualidade da agua; minhocultura no semi-arido; 
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arborizacao urbana periferica em Patos; recuperagao da caatinga no municipio de 

Patos; criagao de meliponineos no Semi-Arido; projeto integrado de plantas 

medicinais do Campus V I I - Patos; solo e a agua na regiao Semi-Arida: divulgagao, 

analises e orientagao. 

4.4 A Coordenagao do Curso 

Na Coordenagao do Curso de Engenharia Florestal da UFPB, sao 

desenvolvidas, entre outras, as seguintes atividades: elaboragao da oferta de 

disciplinas para cada periodo letivo; orientagao e acompanhamento do aluno durante 

o Curso; estudos e propostas de articulagao curriculares; divulgagao do Curso junto a 

escolas de 2° grau e eventos da area florestal; oferecimento de estagios, atraves de 

articulagao com Empresas e Instituigoes da area; articulagao com o Controle 

Academico para fins de acompanhamento de alunos e formandos; participagao nos 

programas de avaliagao do ensino de graduagao; articulagao permanente com os 

Departamentos co-responsaveis pelo Curso; acompanhamento para avaliar a 

execugao curricular, entre outras atribuigoes regulamentadas pelo Regimento Geral 

da UFPB e Normas Complementares do CONSEPE. 

4.4.1 Estrutura Curricular Vigente 

A Resolugao 08/84 do Conselho Federal de Educagao (CFE), (atual CNE, 

Conselho Nacional de Educagao) definiu o curriculo minimo, que foi 

complementado pela Resolugao do CONSEPE n° 23/85. Esse curriculo sofreu 

algumas modificagoes em 1986 e no ano de 1994 nova proposta de reformulagao 

curricular foi elaborada eea que vigora atualmente, constando de 276 creditos, com 

uma carga horaria de 4140 h/a. A duragao minima do Curso e de 4 anos e a maxima 

de 8 anos. 

O curriculo de formagao profissional deve refletir um compromisso da 

Instituigao de Ensino com a sociedade. Assim, a formagao tecnico-academica do 

Engenheiro Florestal deve abranger os seguintes campos: a) Produgao Florestal: 

implantagao, manejo e utilizagao de sementes, tecnicas de plantios, medigoes e 
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monitoramento, protegao contra pragas e doencas, colheita e transporte florestal, 

agrossilvicultura e outros aspectos da produgao florestal; b) Ecologia Florestal: 

estudo dos ecossistemas florestais para um desenvolvimento sustentavel, incluindo a 

flora, o clima, os solos, a fauna silvestre, as bacias hidrograficas, a recuperagao de 

areas degradadas, o manejo de parques e ecossistemas urbanos, entre outros; e, c) 

Tecnologia de Produgao Florestal: transformagao da materia prima (arvore) em 

diferentes produtos, tais como carvao vegetal, madeira serrada e laminada, estacas, 

moiroes, moveis, componentes quimicos, alimentos, papel e demais derivados. 

Com relagao as disciplinas profissionalizantes, oferecidas pelo DEF, 14,5% 

correspondem a area de Silvicultura, 14,5% a Tecnologia de Produtos Florestais, 

12,7% a Recursos Naturais Renovaveis, 10,9% a Solos, 7,3% a Botanica, 14,5% a 

Manejo Florestal, 18,2% a Engenharia Rural, 7,3% a Protegao Florestal (anexo). Pela 

observagao daqueles dados, nota-se que o aluno que mostrar mais interesse numa 

determinada area, dificilmente tera uma especializagao satisfatoria baseada 

unicamente em disciplinas. Para tanto lhe e exigido uma atividade extracurricular 

em termos de estagios e auto formagao, o que pode ser frustrante pela cobranga 

exigida nas demais areas. A reflexao nesse contexto e com relagao ao aumento no 

numero de disciplinas optativas, dando ao aluno maiores oportunidades e liberdade 

de escolha para seu campo de atuagao. Tambem se faz necessario uma nova 

adequagao dos programas as reais necessidades do mercado e da regiao, alem de se 

inquirir sobre a formagao de um curriculo voltado para a area ambiental, 

obrigatoriedade do estagio e a criagao da "residencia florestal", ja adotada por outras 

Instituigoes. Tais medidas talvez devessem ser melhor analisadas, num esforgo 

conjunto do corpo docente do DEF e com a colaboragao dos discentes, de forma a 

ampliar as oportunidades de aprendizagem dos alunos e aperfeigoamento do aluno 

egresso, transformando o Curso de Engenharia Florestal num Curso de identidade 

com a regiao. 
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4.4.2 0 Corpo Discente 

Desde sua criagao, em 1980, ate o presente ano, ingressaram no Curso de 

Engenharia Florestal 448 alunos e foram diplomados 106 (Quadro 5). Atualmente 

encontram-se matriculados 80 alunos, dos quais apenas 67 frequentam regularmente. 

A admissao no Curso e feita por meio do Concurso Vestibular realizado em Janeiro, 

alem de serem aceitos alunos graduados, transferidos e em regime especial. Ate 

julho/96 existiam 30 vagas para a entrada via Vestibular, porem foi aprovada uma 

redugao para 20 vagas ainda no primeiro semestre de 1997, pelo CONSEPE. Para a 

Coordenagao, esse fato nao resolve a problematica dos Cursos com baixa demanda. 

Para o atual Coordenador, Professor Eder Arriel, uma solugao mais viavel seria a 

realizagao de dois vestibulares, um para o primeiro periodo letivo do ano, outro para 

o segundo, utilizando as vagas remanescentes. 

Quadro 5. Dados sobre o Curso de Engenharia Florestal da UFPB (Periodo 1980 -
1997) 

Ano Vagas Candid. Aprovados Ingressantes (*) Egressos (**) 
(1* opgao) V G T D T C 

1980 30 427 30 28 0 1 - 4 18 
1981 30 117 30 30 0 1 - 0 11 
1982 30 118 30 30 0 0 - 1 23 
1983 30 143 30 30 0 1 - 5 18 
1984 30 104 30 30 0 0 2 1 18 
1985 30 158 30 26 1 0 10 0 20 
1986 30 98 30 30 0 0 10 0 18 
1987 30 85 30 30 0 0 5 2 19 
1988 30 79 30 25 0 0 20 0 19 
1989 30 36 30 21 0 0 0 0 16 
1990 30 65 30 29 0 1 13 0 17 
1991 30 44 17 17 0 0 9 0 25 
1992 30 49 27 26 0 0 4 0 12 
1993 30 89 30 30 0 1 8 1 10 
1994 30 25 0 0 9 2 4 5 22 
1995 30 24 1 1 0 1 13 0 8 
1995(2) 29 28 14 14 3 0 - 1 5 
1996 30 24 9 9 5 0 5 1 5 
1997 30 50 14 13 1 0 - - -
Fonte: Controle academico - PRG 
(*) V - vestibular G - graduados T - transferidos 
(**) D - diplomados T - transferidos C - matricula cancelada 
1995(2) novo concurso vestibular realizado 
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Durante a conducao deste trabalho foi realizada uma pesquisa com os 

Engenheiros formados pelo CSTR. No questionario aplicado com o ex-alunos, 68 

dos 106 Engenheiros, ou seja, 64,1% devolveram o material respondido, tendo sido 

enviado material a todos. Outros contatos foram feitos por telefone ou por 

informagoes obtidas junto aos familiares ou parentes mais proximos que pudessem 

fornecer dados concretos do paradeiro daquele profissional e sua atuagao no mercado 

de trabalho. De qualquer forma o trabalho logrou exito, apesar do numero reduzido 

de respostas, pois as informagoes colhidas foram suficientes para montar um quadro 

do aproveitamento dos Engenheiros Florestais formados pelo Campus V I I no 

mercado de trabalho. 

lnicialmente foi elaborado um quadro de dados com a distribuigao dos 

ingressantes no Curso, de acordo com as respostas do questionario, para esbogar o 

tempo medio de duragao, dos alunos de Engenharia Florestal na Instituigao. 

Quadro 6. Tempo de duragao do Curso 

Ano N° de Ingressantes 
(matriculados) 4 

Tempo de Conclusao (anos) 
5 6 7 8 9 10 

Media de 
Anos 

1980 1 1 1 5,0 
1981 12 - 4 5 1 1 1 6,1 
1982 2 - 2 5,0 
1983 5 1 1 1 1 1 6,0 
1984 5 2 2 1 4,8 
1985 5 2 - 1 1 1 7,2 
1986 9 1 2 5,6 
1987 7 - 2 1 2 1 1 6,7 
1988 4 2 2 4,5 
1989 4 1 2 1 5,0 
1990 4 - j 1 5.3 
1991 1 - 1 5,0 
1992 3 4,0 

A media de tempo para conclusao do Curso e de 5 a 6 anos, o que esta de 

acordo com o que e fixado pela Coordenagao, havendo um numero pouco expressivo 

de concluintes em tempo minimo (4 anos). 

Os dados abaixo referem-se aos ex-alunos, formados pelo DEF / UFPB. Nas 

tabelas 14 e 15 constam dados sobre sexo e idade ao final do Curso. 
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Tabela 14. Sexo. 

Sexo N° de Formados % 
Masculino 41 60,3 
Feminino 27 39,7 

Total 68 100 

Tabela 15. Idade no termino do Curso. 

Idade N° de Formados % 
de21 a 25 24 35,3 
de 26 a 30 38 55,9 
de31 a 33 5 7,3 

acima de 33 anos 1 1,5 
Total 68 100 

A media de idade na conclusao do Curso fica entre 26 e 30 anos, o que pode 

ser explicado, entre outros motivos, pelo fato de que muitos dos alunos precisam 

trabalhar para complemento de renda familiar. No inicio do estabelecimento do 

Curso, a grande procura era de pessoas do sexo masculino. 

Para observar o desempenho do profissional formado pelo DEF, solicitamos 

que informassem a atual situacao no mercado de trabalho, o que pode ser observado 

na tabela 16. 

Quarenta e sete por cento dos entrevistados atuam na area florestal (manejo e 

assessoria), ou entao estao na Pos-Graduacao, outra alternativa encontrada. 

Tabela 16. Atuagao no mercado de trabalho. 

Situagao N° de Formados % 
trabalha na area florestal 21 30,8 
fazendo pos-graduacao 11 16,2 

trabalha fora da area 22 32,4 
desempregado 14 20,6 

Total 68 100 

Dados sobre quantos, como e onde atuam esses profissionais, tambem foram 

levantados pela pesquisa, tendo sido obtidos junto aos familiares dos egressos, ou por 

conversas com os referidos Engenheiros, por telefone, sendo apontados nos quadros 



Quadro 7. Situacao dos Engenheiros Florestais formados pela UFPB. 

Situacao N° de Formados % 
trabalha na area florestal 39 36,8 
fazendo pos-graduacao 14 13,2 

trabalha fora da area 36 34,0 
desempregado 17 16,0 

Total 106 100 

Quadro 8. Distribuicao geografica dos Engenheiros Florestais que atuam no setor 

florestal 

Regiao N° de Formados % 
Norte 12 31,6 

Sudeste 1 2,6 
Centro-Oeste 5 13,2 

Nordeste 19 50,0 
Sul 0 0 

No Exterior 2 5,2 
Total 39 100 

A regiao Norte tern absorvido grande parte dos profissionais da Engenharia 

Florestal, formados em Patos. Eles atuam principalmente nos Estados de RO, A M e 

AP, onde desenvolvem trabalhos com pianos de manejo e reflorestamento para 

empresas, bem como trabalham em reservas e secretarias de meio ambiente. Na 

regiao Nordeste o Engenheiro Florestal tern desenvolvido atividades principalmente 

nos Estados do Maranhao, Piaui, Bahia, encontrando-se alguns em Sergipe, 

Pernambuco e Paraiba. A grande maioria trabalha na iniciativa privada, como 

consultores, outros atuam em parques e zoobotanicos, nas secretarias de meio 

ambiente e agricultura. No Estado da Paraiba, e a propria lnstituicao - UFPB - que 

tern absorvido essa mao-de-obra, mas ha um Engenheiro Florestal trabalhando na 

Policia Florestal e outro prestando servico a SUDEMA. 

Solicitamos aos formados que enumerassem as razoes que os levaram a optar 

por este Curso e na Universidade Federal da Paraiba. As respostas constam na tabela 

17 e na figura 5: 
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Tabela 17. Razoes da opcao pelo Curso de Engenharia Florestal 

Razoes Apresentadas N° de Formados % 
1 localizacao (L) 31 45,6 
2baixa concorrencia (BC) 4 58,8 
S.afinidade com a area (AA) 41 60,3 
4divulgacao DEF (D) 3 44,0 
5.por estudar a caatinga (EC) 28 44,1 
6.curso novo (CN) 12 17,6 
7.outros* (0) 19 27,9 
* ter um curso superior desconhccer a rcalidade sobrc mercado de trabalho. conveniencia pessoal. como 
experiencia, por gostar de trabalhar com comunidades. 

% de Eng.Florestais 

60.3 

Figura 5. Razoes da opcao pelo Curso de Engenharia Florestal. 

A maioria declarou que a afinidade com a area foi uma das principais razoes 

de sua escolha, embora a conveniencia da localizacao tenha sido um fator 

preponderante. 

Na intencao de observar dados sobre o curriculo, perguntamos aos 

Engenheiros Florestais se o mesmo era adequado as condicoes do mercado (tabela 

18): 

Tabela 18. Adequacao do curriculo ao mercado de trabalho. 

Parecer N° de Formados % 
nao 16 23,5 
sim 30 44,1 

em parte 4 5,9 
nao atua, nao sabe 18 26,5 

Total 68 100 
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A pesquisa tambem preocupou-se em constatar as dificuldades que esses 

profissionais enfrentaram (tabela 19 e figura 6): 

Tabela 19. Dificuldades enfrentadas na disputa de vagas no mercado de trabalho. 

Dificuldades N° de Formados % 
1 poucas praticas (PP) 19 27,9 
2falta de mercado (FM) 18 26,5 
3poucos estagios (PE) 5 7,3 
4falta de reconhecimento da profissao (FRP) 9 13,2 
5.comodidade (C) 3 4,4 
6falta de politica florestal no Estado (APF) 5 7,3 
7falta de apoio pelo CREA (AC) 3 4,4 
8falta de assessoramento (FA) 6 8,8 
9.nao atua (NA) 1 I 16,2 
10.nao respondeu (NR) 5 7,3 
ll.outros* (0) 5 7,3 
*vida pessoaL desconhecimento da legislacao florestal, poucos trabalhos de extensao. 

% de Eng.Florestais 

Figura 6. Dificuldades enfrentadas na disputa de vagas no mercado de trabalho. 

Procuramos saber se o curriculo havia atendido as necessidades do mercado 

e, apesar das falhas apontadas pelos entrevistados, de maneira geral as exigencias do 

mercado foram atendidas, apesar da carencia de enfoque para outros ecossistemas. A 

par disso, solicitamos que colocassem suas principais dificuldades na busca de 

trabalho como profissionais das florestas. 

O mimero de atividades praticas, e a inexistencia de um mercado figuram 

como as maiores dificuldades encontradas. Existe uma grande preocupacao com 
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relacao as disciplinas de inventario e de manejo florestal, que tern um destaque 

especial quando se tenciona trabalhar com pianos de manejo. 

Como alternativa ocupacional, alguns optaram por fazer outra graduacao, 

sendo as mais procuradas Economia, pela localizacao do Curso na cidade de Patos e 

Agronomia, em Areia. 

Tabela 20. Opcao por um novo curso de graduacao. 

Curso N° de Formados % 
nao 54 79,4 
sim 14 20,6 

Total 68 100 

Tabela 21. Cursos de graduacao mais procurados. 

Curso N° de Formados 
Economia 3 
Agronomia 1 
Pedagogia 1 
Teologia 2 
Geografia 1 

Bacharelado Seguranca Publica 1 
Nao respondeu 5 

Total 14 

Na procura de se especializar, para disputar espaco num mercado cada vez 

mais competitivo, nossos Engenheiros tern buscado os Cursos de Pos-Graduacao, 

sendo os em Agronomia e Silvicultura os mais procurados (tabelas 22 e 23). 

Tabela 22. Procura pela pos- graduacao. 

Pos-graduacao realizada N° de Formados % 
nao 45 66,2 
sim 23 33,8 

Total 68 100 

Maisa da metade (66,2%) dos Engenheiros Florestais que se formaram pela 

UFPB nao procuraram realizar cursos de pos-graudacao. As vezes a necessidade por 

uma colocacao no mercado, num emprego alheio a sua area, foi o motivo para tal 

posicionamento, seguido de acomodacao por parte do profissional. 
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Tabela 23. Areas mais procuradas na Pos-Graduacao. 

Areas N° de Formados % 
Engenharia Florestal (Silvicultura) 7 10,3 

Agronomia 6 8,8 
Engenharia Florestal (Tecnologia) 3 4,4 

Educacao 1 1,5 
Engenharia Agricola 1 1,5 

Seguranca do Trabalho 1 1,5 
Geografia 1 1,5 

Nao respondeu -> 4,4 
Total 23 33,9 

Apos o apanhado de informacoes relativas ao desempenho do Curso e suas 

dificuldades, procuramos saber a opiniao pessoal de cada Engenheiro Florestal 

formado pela UFPB, a cerca do futuro do curso. 0 resultado consta na tabela 24. 

Tabela 24. Perspectivas com relacao ao futuro do Curso. 

Perspectivas N° de Formados % 
muito boas 10 14,7% 

boas 25 36,8% 
pessimas 19 27,9% 

nao sabe opinar 8 11,8% 
nao respondeu 6 8,8% 

Total 68 100 

A maioria evidencia uma preocupacao com relacao ao futuro do Curso, 

enfocando que tudo depende de um maior compromisso do corpo docente tao bem 

qualificado, que seja determinada uma linha de pesquisa no DEF, haja uma 

divulgacao maior do Curso, alem da existencia de uma pressao a nivel de entidades 

no intuito de que seja efetivada a politica florestal do Estado, fato que promovera a 

abertura do mercado para o profissional. Alem disso a participacao dos estudantes 

no sentido de mostrar mais empenho e compromisso com o Curso surge como 

destaque. 

Na tentativa de comparar a visao dos ex-alunos do Curso de Engenharia 

Florestal com o pensamento dos atuais, aplicamos o questionario com os alunos que 

frequentam o Curso regularmente, optando por aqueles que ja estavam cursando o 

profissional (4° periodo em diante), porterem, "a priori" uma visao mais abrangente 

da profissao e uma maior percepcao da realidade do Curso e de suas atribuicoes, 
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alem de conhecer as atividades do profissional. Assim, foram entregues 

questionarios a 30 estudantes, tendo sido obtido resposta apenas de 10, infelizmente, 

o que corresponde a apenas 33,3% dos pesquisados. Na tabela 25 observam-se dados 

sobre o ano de ingresso: 

Tabela 25. Ano de ingresso no Curso de Engenharia Florestal. 

Ano N° de Alunos % 
1991 3 30 
1993 7 70 
Total 10 100 

A via de entrada para aqueles que responderam ao questionario foi vestibular 

(tabela 26). Observa-se que nao ha procura do Curso por vias de transferencia, 

mudanca de curso ou outra, ou entao o fato e explicado pelo numero reduzido de 

informacoes recebidas, ja que menos da metade dos alunos escolhidos nao se 

interessou em contribuir para o trabalho. 

Tabela 26. Via de entrada no Curso. 

Entrada N° de Alunos % 
Vestibular 10 100 
Graduado 0 0 

Transferencia 0 0 
Outra 0 0 
Total 10 100 

Em relacao a rede de ensino freqiientada durante o segundo grau, observa-se 

que a grande maioria dos estudantes cursou escolas publicas na maior parte de sua 

vida estudantil (tabela 27). Esse dado e mencionado tambem em NOBREGA (1995). 

Tabela 27. Tipo de escola freqiientada. 

Tipo N° de Alunos % 
Publica <•> 30 

Particular 3 30 
Publica e Particular 4 40 

Total 10 100 
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A grande maioria dos estudantes que responderam ao questionario pertence 

ao sexo feminino (tabela 8), o que ja e um dado diferente da situacao anterior, 

quando 60,3% dos alunos eram do sexo masculine Isso pode indicar que a mulher 

tern conquistado espaco em areas que eram antes de atuacao eminentemente 

masculina. 

Tabela 28. Sexo. 

Sexo N° de Alunos % 
Masculino 30 
Feminino 7 70 

Total 10 100 

A idade media dos alunos que responderam ao questionario e de 25 anos 

(tabela 29), idade em que se espera que muitos ja estejam concluido seus estudos e 

estejam atuando como profissionais. Uma justificativa e o fato de que muitos desses 

alunos desenvolvem atividades remuneradas o que interfere de forma bastante 

comprometedora no rendimento escolar. 

Tabela 29. Idade atual. 

Idade N° de Alunos % 
de 17 a 22 2 20 
de 23 a 28 6 60 
de 29 a 33 2 20 

acima de 33 anos 0 0 
Total 10 100 

A pesquisa tambem preocupou-se em saber do aluno suas razoes para escolha 

do Curso de Engenharia Florestal da UFPB, conforme a tabela 30, podendo ser 

melhor visualizada na figura 7: 

Pelos dados observa-se que a afinidade com a area e a necessidade de estudos 

da Caatinga foram os fatores de maior peso na opcao pelo Curso, apesar de perceber-

se que a localizacao soma um percentual consideravel, o que se reflete na nao 

identificacao do aluno pelo Curso e no seu descompromisso e vontade de integracao 

para melhoria do mesmo. 
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Tabela 30. Razoes da escolha pelo Curso de Engenharia Florestal. 

Razoes apresentadas N° de Alunos % 
1. localizacao (L) 4 40 
2.afinidade com a area (AA) 3 30 
3.divulgacao DEF (D) 2 20 
4.por estudar a caatinga (EC) 4 40 
5oportunidade de mercado futuro (MF) 2 20 

% de Alunos 

20 

Figura 7. Razoes da escolha pelo Curso de Engenharia Florestal. 

Como um dos objetivos do trabalho e propor alternativas que possam 

promover melhoras no Curso perguntamos aos alunos sua opiniao sobre o mesmo, 

conforme dados da tabela 31 e figura 8: 

A opiniao do aluno de Engenharia Florestal sobre o Curso que escolheu 

revela de forma geral as dificuldades que o mesmo passa e que ja e assunto bastante 

conhecido. O problema da falta de atividades praticas, a falta de infra-estrutura 

adequada e distancia da sociedade sao os itens mais comentados. A discriminacao 

sofrida por parte dos demais Cursos da Instituicao e da propria comunidade tambem 

e um fator assinalado. 



36 

Tabela 31 Opiniao do aluno de Engenharia Florestal sobre seu Curso 

Opiniao N° de Alunos % 
l.muito teorico (MT) -> 30 
2.desestruturado (D) 2 20 
3.distante da sociedade (DS) 3 30 
4deixa a desejar (DD) 2 20 
5.discriminado (D) 2 20 
6sem identidade (SI) 1 10 

% de Alunos 

Figura 8. Opiniao do aluno de Engenharia Florestal sobre seu Curso 

Na tabela 32 e figura 9 constam dados sobre as dificuldades dos alunos no 

desempenho de suas atividades academicas: 

Como maiores dificuldades, os alunos que cursam Engenharia Florestal 

enumeram a precariedade dos laboratorios, a carencia de literatura e a posicao de 

acomodacao do corpo docente como as mais gritantes. A falta de capacitacao dos 

corpo tecnico-administrativo, os programas das disciplinas e a postura dos discentes 

tambem sao assinaladas como ponto de entrave para o bom andamento do Curso. 

Um ponto sempre bastante comentado pelos alunos do Curso e seu despreparo na 

parte de informatica e o pouco tempo disponivel no laboratorio de computacao, que 

fica a disposicao dos discentes, alem do reduzido numero de equipamentos, o que 

torna inviavel a elaboracao de seus trabalhos, encarecendo a confeccao dos mesmos. 
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Tabela 32. Dificuldades enfrentadas no Curso. 

Dificuldades N° de Alunos % 
1 .pouca literatura (PL) 5 50 
2.desestimulo dos professores (DP) 5 50 
3precariedade de laboratorios (PL) 7 70 
4.postura estudantil (PE) 2 20 
5despreparo dos funcionarios (DF) 3 30 
6.poucas atividades praticas (PP) 3 30 
7nenhuma (N) 1 10 

% de Alunos 

Figura 9. Dificuldades enfrentadas no Curso. 

Como trabalhamos com alunos que ja haviam ingressado no profissional, 

procuramos saber sua visao sobre o curriculo e sua adequacao ao mercado de 

trabalho e a regiao semi-arida, conforme as tabelas 33 e 34: 

Tabela 33. Percepcao sobre o curriculo frente as necessidades do mercado de 

trabalho. 

Curriculo adequado N° de Alunos % 
nao 4 40 
sim 5 50 

em parte 1 10 
nao sabe 0 0 

Total 10 100 

Metade dos alunos que responderam a pesquisa acham que o curriculo atual 

esta adequado as necessidades do mercado, apesar de mostrarem preocupacao com a 
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falta de atividades praticas e com a "distancia" do Curso para com o setor rural. 

Outra grande parte dos alunos nao acredita no preparo desse curriculo, pois que nao 

se tern uma visao mais abrangente dos diversos ecossistemas. 

Tabela 34: Adequacao do curriculo a Regiao Semi-Arida. 

Adequado a regiao N° de Alunos % 
nao 6 60 
sim 3 30 

em parte 0 0 
nao sabe 1 10 

Total 10 100 

Mais da metade dos alunos que responderam a pesquisa nao acreditam na 

adequacao do curriculo a realidade da regiao em que se encontra. E alegado a falta 

de atividades praticas, principalmente no que diz respeito ao manejo florestal, estudo 

de especies potenciais da caatinga e atividades de extensao com o homem do campo. 

Outro ponto bastante mencionado e a ausencia de disciplina educacao ambiental, 

alem de estudos mais aprofundados sobre especies da regiao. A falta de 

entrosamento na vida rural e outro ponto de destaque. 

Solicitamos dos alunos suas sugestoes para o melhor funcionamento e 

engrandecimento do Curso de Engenharia Florestal. As alternativas propostas 

constam na tabela 35 e na figura 10. 

Uma maior integracao do corpo docente para o desenvolvimento de 

atividades e apontada como alternativa, seguida de uma melhor relacao professor-

aluno. Esse fato chama a atencao, uma vez que no DEF essa relacao e muito alta, o 

que torna a convivencia muitas vezes conflitante. Os demais itens citados sao 

conhecidos, e dizem respeito ao acervo bibliografico, laboratorios, programas das 

disciplinas, etc. Mais uma vez observa-se, que quase todos os pontos assinalados 

podem ser trabalhados a nivel de Departamento e Coordenacao, em busca de uma 

solucao mais viavel para o melhor andamento do Curso e desempenho da funcao de 

cada um dentro do contexto geral da Instituicao. 
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Tabela 35. Sugestoes para melhor funcionamento do Curso. 

Sugestoes N° de Alunos % 
1 unidade no corpo docente (UCD) 5 50 
2.maior integracao professor-aluno (IPA) 4 40 
3renovacao do acervo bibliografico (RAB) 3 30 
4capacitacao dos funcionarios (CF) 3 30 
5.estruturacao de laboratorios e salas de aula(ELS) 2 20 
6renovacao dos conteudos programaticos (RCP) 2 20 
7empenho na elaboracao de projetos (EEP) 2 20 
8.promocao de eventos que divulguem o Curso (PED) 2 20 
9.mais atividades praticas (AP) 2 20 
lO.compromisso dos discentes / docentes (CDD) 2 20 

% de Alunos 

40 

Figura 10. Sugestoes para melhor funcionamento do Curso. 

Para confrontar dados, pedimos aos alunos que fizessem sua avaliacao do 

corpo docente do Departamento de Engenharia Florestal da UFPB (tabela 36 e figura 

11). 

Apesar de possuir um corpo docente bastante qualificado, o DEF, no parecer 

dos alunos, conta com professores sem motivacao e estimulo para o desempenho de 

suas funcoes, evidenciando, na opiniao destes, a falta de compromisso com o Curso, 

alem de alguns apresentarem poucos conhecimentos sobre a regiao, o que leva 

necessariamente a baixa qualificacao do egresso do Curso. A falta de interesse por 

parte dos professores reflete-se na qualidade das aulas ministradas, com o uso de 

material bastante ultrapassado e de informacoes obsoletas. 
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Tabela 36. Avaliacao do corpo docente. 

Avaliacao N° de Alunos % 
l.desmotivados (D) 5 50 
2nivel de capacitacao muito bom (C) 4 40 
3.sem muito conhecimento sobre a regiao (SCR) 4 40 
4minoria sem didatica (MSD) 3 30 

% de Alunos 

• D 
• C 
• SCR 
• MSD 

40 

Figura 11. Avaliacao do corpo docente. 

Os alunos tambem expressaram suas perspectivas apos o termino do Curso 

(tabela 37): 

Tabela 37. Perspectivas de atuacao futura. 

Area N° de Alunos % 
Silvicultura (Agrossilvicultura)-sem perspectivas 3 30 
Silvicultura (Manejo Florestal)-sem perspectivas 1 10 

Ambiental-sem perspectivas 2 20 
Extensao-sem perspectivas 2 20 

Entomologia-sem perspectivas 1 10 
Qualquer uma 1 10 

Total 10 100 

Para os alunos que responderam a pesquisa, a area de Silvicultura sera a mais 

procurada. A procura pela area Ambiental e por trabalhos de Extensao tambem foi 

mencionada, entretanto ainda nao ha perspectiva concreta de aproveitamento, sendo 

a alternativa do mestrado a mais proxima. De qualquer maneira ha uma grande 
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preocupacao por parte destes discentes com relacao ao seu aproveitamento futuro, o 

que gera um clima de expectativa e ansiedade. Muitos se sentem bem preparados 

para desenvolver suas atribuicoes e expressam sua vontade de fazer valer seu 

potencial, buscando ambientes favoraveis ao desempenho de suas funcoes. Dessa 

forma fica evidenciado a necessidade de o estudante se preocupar desde cedo a 

buscar o mercado de trabalho, atraves do estudo junto a Coordenacao e 

Departamento, no sentido de reverter o quadro apresentado atualmente. 

Para concluir a pesquisa, solicitamos dos alunos que nos fornecessem sua 

visao sobre a atuacao do Engenheiro Florestal no semi-arido, regiao onde esta 

localizado o Curso da UFPB, unico inserido nessa regiao (tabela 38): 

Tabela 38. Visao do papel do Engenheiro Florestal no Semi-Arido. 

Papel do Engenheiro Florestal N° de Alunos % 
fundamental: deve orientar o uso alternativo das especies 

florestais da regiao e implementar os SAF's 
5 50 

fundamental: deve elaborar projetos compativeis com a 
regiao, orientando e acompanhando sua implantacao e 

resultados 

3 30 

Nao respondeu 2 20 

Total 10 100 

A percepcao do aluno de Engenharia Florestal sobre o papel desse 

profissional na regiao e bastante clara e consciente. A posicao de orientacao do uso 

alternativo das especies da caatinga, implantacao dos Sistemas Agroflorestais 

(SAF's) e elaboracao de projetos compativeis com a realidade foram os temas mais 

lembrados. Apenas uma pequena minoria nao se manifestou a esse respeito. 
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4.4.3 Divulgacao do Curso e Intercambio 

Os trabalhos com divulgacao do Curso sao de competencia da Assessoria de 

Extensao e da Coordenacao do Curso, sendo iniciados geralmente proximos ao final 

do primeiro semestre letivo, abrangendo as escolas de segundo grau (2° e 3° anos). 

0 setor responsavel pelas atividades extracurriculares e a Comissao de 

Estagios, que promove o intercambio com outras instituicoes, alem de buscar 

contatos e oportunidades para estagios. As empresas que mantem esse contato sao as 

seguintes: REFLORA, AIPA, NOVACAP, CEPATSA, IBAMA (PB), UFLA, 

CEPLAC, CAATINGA. Muitas outras empresas ja mantiveram contatos para 

estagios com os alunos do DEF, mas talvez a reduzida procura tenha contribuido 

para a perda do vinculo. Recentemente novas instituicoes passaram a oferecer 

estagios aos alunos do DEF, aumentando assim as oportunidades de 

aperfeicoamento. Apesar disso, a procura por estagios ainda e relativamente baixa, 

havendo necessidade de melhor informar o aluno sobre a necessidade e importancia 

desta pratica, que o colocara mais proximo da realidade do Curso, onde lhe e 

oferecido a chance de comprovar seus conhecimentos, alem de lhe proporcionar uma 

visao das diversas atividades que pode desempenhar. 

A Assessoria de Extensao promove a realizacao de Cursos, mini curso, 

palestras e encontros estimulando e aumentando a abrangencia de conhecimentos dos 

discente do Curso. As atividades de comemoracao do Dia da Arvore, Dia do Pau-

brasil, Semana do Meio Ambiente, Dia do Engenheiro Florestal, entre outras sao por 

ela organizadas, procurando integrar a comunidade academica com a comunidade 

civil, quando desenvolve em parceria com o Munici'pio atividades pertinentes ao 

meio ambiente. Entretanto essas atividades ainda podem ser consideradas 

incipientes, devendo se fazer mais presentes nas escolas do Municipio, atingindo 

todas as faixas etarias para uma maior conscientizacao sobre a responsabilidade de 

cada um com o meio em que vive, abrangendo as turmas de segundo grau de forma 

mais precisa. 

Das atividades de incentivo a formacao do discente, atualmente sao 

oferecidas as seguintes bolsas no Curso de Engenharia Florestal: bolsas do 

PIBlC/CNPq, bolsas do PROBEX, bolsas de monitoria e bolsas do PED/CAPES. 
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Para a selecao de bolsas do PED/CAPES nenhum dos discentes do Curso 

preencheram os requisitos necessarios (idade maxima de 22 anos, CRE acima de 

7,0). Esse fato da selecao pode contribuir para aumentar o interesse do aluno pelo 

desempenho das atividades, vindo a melhorar o coeficiente de rendimento escolar 

medio, hoje em torno de 6,85. 

4.4.4 O Curso de Engenharia Florestal e a Comunidade 

Durante a execucao desse trabalho foi realizada pesquisa junto aos 

representantes das varias instituicoes que atuam no setor agro-florestal. Exceto no 

IBAMA e na EMBRAPA, nos demais orgaos pesquisados nao existe o profissional 

da Engenharia Florestal, contratado como tal para o desempenho de sua fiincao. 

Para orgaos como EMATER, EMEPA E EMBRAPA sediados em Patos, 

ainda ha uma grande distancia entre a Universidade e aqueles orgaos, o que dificulta 

sobremaneira o desempenho e a conducao de pesquisas que poderiam ser feitas em 

parceria. Infelizmente a contratacao de um profissional da Engenharia Florestal nos 

quadros destas Empresas so podera ser realidade mediante estudo do superior 

hierarquico: o Governo. Enquanto nao houver uma mobilizacao dos profissionais 

envolvidos com o Curso de Engenharia Florestal nao se revertera essa realidade. 

Com relacao as Prefeituras, foi constatado que ha um enorme 

desconhecimento do profissional e das fiincoes que este pode vir a desempenhar. O 

mais absurdo e que as Prefeituras da regiao, que necessitam de um trabalho serio 

com relacao a arborizacao de suas pracas, jardins e parques nao demonstram sequer a 

boa vontade de conhecer o potencial desse profissional. Cabe ao Departamento 

tentar se inserir na comunidade civil, mostrando resultados de estudos que enfoquem 

a importancia do profissional de Engenharia Florestal nos quadros da secretaria do 

meio ambiente. 

Na sociedade civil tambem ha um grande desconhecimento do Curso, o que 

gera a pouco valorizacao do profissional. Isso pode ser reflexo da pouca atuacao 

dos profissionais, alem da pouca informacao da propria comunidade acerca do que 

existe de melhor no seu meio. 
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V. ENGENHARIA F L O R E S T A L e MERCADO DE TRABALHO 

0 setor florestal brasileiro possui infra-estrutura, tecnologia e produtividade 

para a producao de madeira em nivel quali-quantitativo, necessitando da aplicacao de 

uma politica florestal coerente, baseada nas tecnicas do manejo florestal sustentado, 

que exigem a presenca de tecnicos preparados para criar, fazer cumprir e seguir as 

diretrizes estabelecidas em um mercado mundial cada vez mais competitivo. 

Na regiao Nordeste e grande a carencia de uma politica florestal e da tradicao 

produtiva florestal no setor privado. O desconhecimento do profissional de florestas 

dificulta sua integracao no campo de trabalho, apesar da demanda de madeira e da 

ampla gama de atividades do Engenheiro Florestal, que pode desenvolver trabalhos na 

administracao de empresas florestais (florestamento, reflorestamento e 

aproveitamento racional das florestas naturais e implantadas); em atividades de 

tecnologia e economia florestal, assessoria de projetos florestais em industria de 

defensivos e fertilizantes; em mecanizacao florestal (industrias de tratores e 

implementos florestais); na area de tecnologia ligada ao aproveitamento dos produtos 

da floresta (fabrica de celulose e papel, chapas e aglomerados de oleos, resinas e 

essencias, serrarias, etc.); secagem e preservacao da madeira (MEUNIER, 1996). 

Os trabalhos de pesquisa sao desenvolvidos, principalmente, em instituicoes 

oficiais (Institutos Florestais, Instituto de Botanica, Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA, Instituto de Pesquisas da 

Amazonia - INPA), alem dos patrocinados pela Empresa Brasileira de Pesquisas 

Agropecuarias - EMBRAPA. 

Apesar de serem pequenas as perspectivas de atuacao, algumas reservas 

biologicas e parques nacionais tambem podem possibilitar condicdes para o 

desenvolvimento de pesquisas. Uma outra area onde o Engenheiro Florestal pode 

atuar e na extensao (assistencia tecnica prestada atraves dos orgaos do Ministerio da 

Agricultura e das Secretarias de Agricultural Os orgaos publicos que mais absorvem 

Engenheiros Florestais sao, entre outros, as Universidades (ensino e pesquisa), 

IBAMA, EMBRAPA, ITC, SUDAM, INPA, CETEC, CEPLAC, INPE, INCRA, 

CNPq (MOLICA, 1992). 
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No setor privado o Engenheiro Florestal pode atuar diretamente ou atraves de 

consultoria. Com o desenvolvimento das florestas homogeneas ha necessidade de 

profissionais para atividades diversas na implantacao de projetos, atuando na 

conducao do manejo dos povoamentos, realizacao de inventarios, conducao dos 

desbastes e podas, industrializacao e comercializacao florestais, execucao dos 

trabalhos de foto-interpretacao florestal, uso do solo e mapeamentos, 

desenvolvimento de tecnologias de uso e aproveitamento de produtos florestais. 

Existe grande elasticidade para a remuneracao profissional da classe, 

dependendo da fiincao exercida, experiencia e capacitacao da empresa empregadora. 

O piso salarial para a categoria e de 8,5 salarios minimos. O horario e periodo de 

trabalho varia de acordo com a fiincao e a regiao onde as atividades sao 

desenvolvidas. 

Muito embora nas regioes Sul, Sudeste e Norte o trabalho do Engenheiro 

Florestal seja mais valorizado (os recursos naturais se tornam cada dia mais preciosos 

e existe uma melhor politica para absorver esse profissional), na regiao Nordeste a 

realidade e bem diversa, mais ainda no semi-arido paraibano, onde quase nao existe o 

conhecimento desse profissional, apesar do que dispoe a legislacao e do proprio 

mercado exigir um comportamento ecologicamente correto das empresas que atuam 

em todas as areas. 

O Governo do Estado da Paraiba nao tern contribuido como empregador de 

Engenheiros Florestais, ja que nao ha nenhum desses profissionais a seu servico. 

Orgaos como SAELPA, SUDEMA, DER, EMEPA, EMATER, INTERPA, SAIA, 

seriam empregadores em potencial, em virtude de suas atividades, e nao contam com 

profissionais do setor florestal em seus quadros. Tambem em ONG's (por exemplo, 

a APAN), em fundacoes e associacoes o Engenheiro Florestal poderia desenvolver 

suas atribuicoes (como FUNBRASIL). E grande a discriminacao com relacao ao 

Engenheiro Florestal, gerada pelo desconhecimento da profissao, o que resulta na 

ocupacao de seu espaco por profissionais com formacao apenas superficial nas areas 

de atuacao em que e especificamente capacitado. Tambem o Governo Federal nao 

vem desempenhando papel desejado, ja que orgaos onde sua presenca seria 

necessaria, nao possuem Engenheiros Florestais em seus quadros. Dessa forma, 
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recomenda-se o empenho das pessoas envolvidas no DEF, no sentido de tentarem 

conscientizar as instituicoes e demais entidades que lidam com o setor ambiental, para 

a importancia do trabalho do Engenheiro Florestal e de sua contribuicao para a 

melhoria dos aspectos relacionados ao meio. Enviar documentos que comprovem a 

necessidade da atuacao desse profissional as entidades competentes se constitui num 

procedimento bastante conveniente, que podera vir a surtir efeitos bastante 

significativos. Envolver as diversas empresas da cidade na comunidade academica e 

outro ponto que deve ser muito estimulado. Tambem a representacao estudantil 

devera se fazer presente nessa luta de valorizacao do profissional e efetivo 

reconhecimento do Curso junto a sociedade, unindo esforcos para as atribuicoes a que 

foram chamados a representar junto aos discente. Tudo deve ser feito com bastante 

criterio e responsabilidade, tendo como objetivo comum a crescimento do Curso de 

Engenharia Florestal e consolidacao do mercado para esse profissional. 
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VI. CONCLUSOES 

Pelos resultados apresentados, observa-se que as perspectivas de 

atuacao dos Engenheiros Florestais formados pela UFPB, ao mesmo tempo 

que se deparam com uma reduzida oferta de empregos, apontam para novos 

horizontes, onde se prioriza a qualificacao profissional, nos cursos de Pos-

Graduacao, alem de despontar servicos de assessoria, projetos de pesquisa, 

etc.. E certo que os maiores entraves ao desenvolvimento e consolidacao do 

mercado empregador e a ausencia de uma politica florestal, aliada a baixa 

capacidade de investimentos dos setores publico e privado, nao esquecendo 

que o desconhecimentos do profissional e de suas atribuicoes tambem 

funcionam como fator preponderante para dificultar o desempenho de suas 

atividades. 

Com relacao aos resultados apresentados na pesquisa relativos ao 

Departamento e Coordenacao do Curso, evidencia-se a necessidade de 

estudos mais aprofundados, imbuidos de uma vontade real de contribuir para o 

engrandecimento do mesmo, onde alunos e professores possam juntos 

encontrar caminhos para promover a melhoria e consolidacao do 

Departamento de Engenharia Florestal. 

E necessario que se desenvolva uma mudanca de mentalidade, que se 

um novo comportamento ao longo do Curso de Graduacao em Engenharia 

Florestal, no intuito de se formar profissionais com maior poder criativo e de 

decisao, mediante adocao de praticas que promovam uma maior participacao e 

discussao de ideias em busca de solucoes adequadas para cada problema. E 

fundamental que se desperte no estudante o interesse, desde cedo, pelos 

assuntos que norteiam o Curso de Engenharia Florestal, para que este se faca 

presente aos eventos promovidos pelos segmentos do Curso, pois, na era 

ambientalista em que vivemos, e imprescindivel uma nova postura, onde seja 

possivel equacionar desenvolvimento socio economico e meio ambiente. 
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VII. CONSIDERACOES FINAIS 

Muitos dos problemas apontados no DEF podem ser viabilizados por uma 

politica setorial, no sentido de modificar o quadro apresentado. Inicialmente e preciso 

rever valores e assumir o compromisso com o Curso. Lembrando o Dr. Mario 

Antonino (IAP), no I Forum de Debates sobre a Engenharia Florestal no Nordeste, e 

preciso que as pessoas envolvidas com a coletividade academica "preocupem-se em 

dar o melhor de si para o bem da Universidade e da Sociedade, sem levar em conta as 

diferencas pessoais"; assim se conseguira trabalhar com coesao e coerencia. 

Seguindo o raciocinio de melhorias sugeridas na pesquisa, a propria estrutura 

fisica devera ser melhorada, permitindo que sejam efetivados estudos e pesquisas, 

favorecendo o deslocamento as aulas praticas, etc.. O Viveiro florestal, a alma do 

Curso, o ambiente onde o aluno deve se fazer conhecedor, aprendendo a desenvolver 

aptidoes no trato com o meio, devera ser um ambiente onde o aluno possa 

desenvolver suas atividades, passando a Ter mais intimidade com a producao de 

mudas e todos os mecanismos basicos, nao apenas durante as disciplinas efetivamente 

ligadas ao Viveiro, mas por toda sua vida academica. O NUPEAREDO deveria ser 

revitalizado e a Casa Grande transformada em Casa de Hospede, para alojar 

convidados dos eventos e alunos em aulas praticas e pesquisas, da mesma forma na 

Fazenda Lameirao deveria ser construido alojamento para pesquisadores e alunos, que 

la fossem desenvolver suas atividades, alem da aquisicao de uma linha telefonica para 

facilitar os contatos. Os funcionarios do corpo tecnico administrativo deveriam ser 

incentivados a participarem de cursos e treinamentos, especificamente o pessoal da 

Biblioteca Setorial, como forma de manter atualizados seus conhecimentos para 

melhor servir ao Centre Um outro ponto sao as divergencias existentes no curriculo 

minimo (CFE-1984) para os Cursos de Engenharia Florestal, evidenciando a 

necessidade de um consenso entre os dirigentes de Instituicoes que ministram esse 

Curso, procurando atraves de contatos permanentes a unificacao dos mesmos, ja que 

a diversificacao deve existir com relacao as disciplinas optativas, de maneira a permitir 
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uma flexibilidade a adequacao as exigencias regionais e as diferencas individuals dos 

alunos (MARTINS & M A I A, 1978). Como alternativa sugere-se que na proxima 

alteracao curricular mereca destaque analise para introducao de mais disciplinas 

optativas, para que o aluno possa obter uma visao satisfatoria na area de seu interesse, 

alem da introducao da disciplina de educacao ambiental. Tambem e preciso que as 

disciplinas de carater mais formativo, como Metodos e Tecnicas de Pesquisa e 

Iniciacao as Ciencias Florestais, sejam indicadas para o primeiro semestre do Curso, 

para que o aluno possa ter uma visao global acerca dos campos de atuacao do 

profissional, recebendo orientacao sobre a escolha das disciplinas optativas, 

oportunidades e necessidades de estagios, vida academica, uso da biblioteca, 

elaboracao de relatorios, monografias, etc. Sugere-se tambem a introducao do 

estagio obrigatorio ou residencia florestal, que consiste num programa flexivel a ser 

cumprido durante um semestre, em que o aluno permanece trabalhando em empresas 

florestais ou em industrias de transformacao da madeira em tempo integral, e sob a 

supervisao de um professor e de um tecnico da empresa (MARTINS, 1987). Assim a 

Universidade estara preparando o profissional para o mercado de trabalho, 

qualificando-o no exercicio da profissao. 

E preciso ter em mente que as Universidades de Florestas devem ter a 

preocupacao de formar profissionais com um bom conhecimento em ecologia e meio 

ambiente para atuar na producao florestal, mas tambem deve ser fomentado aspectos 

ligados a administracao de recur so s humanos, financeiros e qualidade total, 

extremamente importantes para a integracao desse profissional nas empresas. Deve-se 

despertar esse futuro profissional para ser um "prestador de servicos", pois na atual 

conjuntura torna-se cada vez mais dificultado o ingresso em orgaos publicos, como 

tanto enfatiza o professor Joao Batista, atual Chefe do Departamento de Engenharia 

Florestal da UFPB. 

Alem de implementar o acervo bibliografico, a falta de livros textos e de 

revistas especializadas na area florestal poderia ser amenizada se os docentes fossem 

encorajados a escreverem seus livros e a fortalecerem as revistas especializadas 

(LADEIRA, 1982), bem como a participarem de eventos em que possam promover a 

divulgacao do Curso e dos trabalhos realizados. Outro ponto relativo ao corpo 
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docente, e que seja respeitado o percentual de professores que devem ser liberados 

para a P6s-Graduacao, sem prejuizos as disciplinas oferecidas por eles, e que haja um 

acompanhamento sistematico destes, com a exigencia de relatorios semestrais de seus 

trabalhos, a fim de que o Departamento mantenha-se informado sobre sua situacao. 

Como a profissao do Engenheiro Florestal e ainda pouco conhecida no Brasil, 

e quase desconhecida na regiao Nordeste e no Estado da Paraiba, em particular, 

necessario se faz a ampla divulgacao do Curso. E, pois, preciso desenvolver uma 

campanha de valorizacao da carreira, divulgando a fiincao e as atividades do 

profissional, ao mesmo tempo que se deve elaborar documentos as entidades 

governamentais mostrando a necessidade de criacao da funcao de Engenheiro 

Florestal nos quadros da empresa ou instituicao, para que possam ser alcancados os 

objetivos delineados com a criacao das Unidades de Conservacao, arborizacao das 

cidades, recuperacao de areas degradadas, etc. (POGGIANI, 1990). Esta atividade 

deve ser abracada pela propria Instituicao, nao apenas pelo Departamento e pela 

Coordenacao do Curso. Alem disso, deve ser fortalecido o sistema de parceria com 

empresas e entidades que atuem nos variados setores, incluindo ai o intercambio com 

as escolas tecnicas de florestas e agricolas. 

A introducao do horario de funcionamento no turno da noite deveria ser 

pensada, uma vez que em condicoes mais amenas de temperatura, as atividades 

tomariam nova direcao. Nesse sentido, estudo sobre a viabilidade da criacao de 

cursos de especializacao e mestrado poderiam ser elaborados, num esforco conjunto 

para promover o engrandecimento das pesquisas e do CSTR. 

Para o professor Fernando Seixas, da Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz (ESALQ), a adocao de um Servico de Colocacao, onde o recem formado 

pode ser orientado sobre a preparacao do Curriculum Vitae, contatos com 

empregadores, possibilidades de estagios e concursos, etc., deve ser implantado, para 

melhor integrar o aluno egresso no mercado. 

Como alternativa para aproximacao do profissional com a sociedade, a 

formacao de uma Empresa Florestal Jr. deveria ser incentivada, a exemplo da ESALQ 

Florestal Jr. e UFV Jr. Florestal. A Empresa Junior de Consultoria Florestal, e 

essencialmente uma associacao civil, sem fins lucrativos, formada exclusivamente por 
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estudantes de graduacao, que visa prestar servicos de consultoria e desenvolvimento 

de projetos, em suas diversas especialidades ou em campos de conhecimentos, sob a 

supervisao de professores especializados. O proposito e manter uma maior 

integracao com a comunidade. 

Outro ponto fundamental e que deve ser motivo de preocupacao e aproximar 

o aluno da realidade rural, para que passe a conhecer os problemas que afligem a 

regiao desde cedo. E imprescindivel essa vivencia no meio rural, para que se possa 

conhecer as causas reais dos problemas e buscar solucoes compativeis com os 

recursos dos produtores. E nesse entrosamento que o futuro profissional 

desenvolvera tecnicas de comunicacao e metodos de extensao rural, identificando os 

conhecimentos do homem do campo, para poder introduzir alternativas que venham 

contribuir e fortalecer nas praticas tradicionais. E sempre bom lembrar o pensamento 

de Luiz de Queiroz, fiindador da ESALQ/USP, acerca do indispensavel contato e 

aproximacao dos profissionais das ciencias agrarias com o homem do campo: "Tanta 

importancia tern as bibliotecas e os laboratorios bem aparelhados, quanto os campos 

de experimentacao". E preciso que a Universidade firme convenios ou programas 

especiais, que venham a estabelecer um maior intercambio com as escolas agricolas e 

florestais de nivel medio, no sentido de obter maiores colaboracoes na execucao dos 

experimentos, treinamento dos alunos e divulgacao dos conhecimentos atraves das 

atividades de extensao florestal. Tambem e fundamental que alem das pesquisas 

tradicionais com Silvicultura sejam desenvolvidas pesquisas com especies arboreas 

nativas de valor economico, com educacao ambiental, etc. 

E preciso que se aglutinem forcas no sentido de justificar realmente a 

existencia do Curso de Engenharia Florestal, no Campus V I I . Ainda nesse sentido, e 

preciso que seja feito estudo aprofiindando o assunto da viabilizacao atual do sistema 

multicampi; de uma possivel juncao dos cursos das agrarias num so Campus, ou da 

adocao de um novo sistema, onde os professores dos varios Cursos das agrarias, 

tivessem acesso a todos eles, em semestres diferentes, como professores visitantes, no 

intuito de ampliar as informacoes dos alunos e de melhor integrar esses Cursos, 

eliminando talvez os problemas existentes com a contratacao de novos profissionais 

que tern se constituido num impasse para as universidades do Pais. 
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Fica a certeza de que o Curso de Engenharia Florestal e de 

fundamental importancia, numa regiao tao carente de estudos e de solucoes para os 

problemas da comunidade. Uma prova disso e o vasto numero de pesquisas 

monograficas realizadas ao longo desses dezessete anos do Curso, que se bem 

divulgadas,' podem contribuir para o crescimento da regiao, do Estado e, 

consequentemente, do Curso. Contudo, fica evidenciado que o desenvolvimento do 

referido Curso esta intrinsecamente ligado a responsabilidade de cada integrante do 

referido Departamento, das varias areas de atuacao e dos setores afins, nao excluindo 

dessa responsabilidade todo o corpo discente, peca essencial para que o Curso de 

Engenharia Florestal efetivamente fiincione, atuando de forma participativa junto a 

sociedade. E necessario a participacao de todos, numa acao unica de valorizacao do 

profissional e do Curso, resgatando valores, apontado resultados e descobrindo 

solucoes, independente de quaisquer ideologias, no intuito unanime de fazer valer a 

excelencia do Curso de Engenharia Florestal da UFPB. 



53 

BIBLIOGRAFIA 

CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS. Proieto de Criacao do Curso de Engenharia 

Florestal da UFPB. Areia: UFPB, 1979. (Documento). 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL. Piano de Emergencia para o Curso 

de Engenharia Florestal do Semi-Arido. Patos: UFPB, 1993. (Documento). 

ENCINAS, J.I. Reflexoes sobre a Formacao do Engenheiro Florestal. RE VIST A DE 

EDUCACAO AGRJCOLA SUPERIOR. Brasilia: ABEAS, 7(1) 31-48. 1989. 

LADEIRA, H.P. Uma Analise do Ensino de Engenharia Florestal no Brasil. In.: 

CONGRESSO FLORESTAL BRASILEIRO, 4. Anais. Belo Horizonte: 1982. 

Silvicultura, n 28, v. 8, Sao Paulo: 1983. p. 916-919. 

LIMA, M.F. Atuacao do Engenheiro Florestal no Nordeste. In.: FORUM DE DEBATES 

SOBRE A ATUACAO DO ENGENHEIRO FLORESTAL NO NORDESTE, 1. Patos -

PB: UFPB, 1997. 

LIRA FILHO, J. A. de. 1976 - 1986: Uma Decada do Ensino de Engenharia Florestal no 

Nordeste. Cajazeiras: UFPB, 1987. (Monografia). 

MARTINS, F.C.G. & MALA, J.L. da S. A Situacao do Ensino e da Carreira de Engenharia 

Florestal Analisada por Alunos. In.: CONGRESSO FLORESTAL BRASILEIRO, 3. 

Anais. Manaus: 1978. Silvicultura, n 14, v. 2. Sao Paulo: 1979. p. 291-292. 

MARTINS, P. R. S. Manual de Informacoes Profissionais (Eng. Agronomo - Eng. 

Florestal). Sao Paulo: USP / ESALQ, 1987. (Monografias Auxiliares, 8). 



54 

MENDES, B.V. Plantas e Animais para o Nordeste. Rio de Janeiro: Globo, 1987. 

MEUNIER, I . Introducao a Engenharia Florestal: Picas, Textos e Atividades para os 

"feras" Recife: UFRPE, 1996. 79 p. 

MOLICA, S.G. & FERREIRA, R.L.C. Curso de Engenharia Florestal - Manual de 

Orienta9ao. Recife: UFRPE, 1992. 79 p. 

NOBREGA, S.C.A. da. Analise do Rendimento Escolar dos Alunos de Medicina 

Veterinaria e de Engenharia Florestal da UFPB: um estudo exploratorio. Joao Pessoa: 

UFPB, 1995. 107 p. (Dissertacao deMestrado). 

PARAIBA. GOVERNO DO ESTADO. Diagnostico do Setor Florestal do Estado da 

Paraiba. Joao Pessoa: PNUD/FAO/IBAMA/UFPB, 1994. 84 p. 

PARAIBA. GOVERNO DO ESTADO. Programa de Desenvolvimento Florestal do Estado 

da Paraiba. Joao Pessoa: PNUD/F AO/IB AMA/UFPB, 1994. 57 p. 

POGGIANI, F. O Curso de Engenharia Florestal e as Perspectivas Profissionais. Piracicaba: 

USP / J£SALQ, 1980. (Documentos Florestais - IPEF). p. 1-5. 

. Q Ensino e a Pesquisa Florestal no Brasil: Situa9ao Atual e Necessidades 

Futuras. In.: CONGRESSO FLORESTAL BRASILEIRO, 6. Campos do Joro^o: SBF / 

SBEF. 1990. p. 59-61. 

PRO-REITORIA DE GRADUACAO. Cadernos de Gradua9ao. Relatorio de Avalia9ao do 

Curso de Engenharia Florestal. 1. Joao Pessoa: UFPB / PRG. 1996. (Manual). 



55 

SAO JOSE, H. B. de.; CHAGAS, H. L. B.; FERRAZ, J. M. C. et al.. Avaliacao na 

Universidade: Algumas Consideracoes. RE V I ST A EDUCACAO AGRJCOLA 

SUPERIOR. Brasilia: ABEAS, n. 2, v. 9, 1991. p. 9 - 14. 

SEIXAS, F. Engenheiros Florestais: Que profissional estamos formando? Piracicaba: USP 

/ ESALQ, 1989. (Documentos Florestais, 6 - ESALQ). p. 1 - 11. 

SILVA, L. L. da. Ecologia: Manejo de Areas Silvestres. Santa Maria: MMA / FNMA / 

FATEC, 1996. 352 p. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. Seminario de Avaliacao Institutional. 3. 

Textos Complementares e Consideracoes Finais. Joao Pessoa: 1996. 

VILELA, M . H. O Papel do Profissional de Ciencias Agrarias Frente aos Desafios da 

Realidade Brasileira. RE VISTA EDUCAQAO AGRICOLA SUPERIOR. Brasilia: 

ABEAS, n. 2, v. 6, 1988. p. 35 - 44. 



ANEXOS 

ANEXO 1 
QUESTIONARIO 1: (corpo docente) 
1. Formagao: graduacao pos-graduacao 
2. Ano dc Ingresso': 
3. Concursado? sim ( ) nao ( ) 
4. Naturcza do concurso: provas e tilulos ( ) titulos ( ) provas ( ) 
5. Atua na area em que foi concursado? sim ( ) nao ( ) 
6. Se nao atua, porque? 
7. Dcsenvolve atividades de pesquisa sim ( ) nao ( ), extensao sim ( ) nao ( ) 
8. Encontra dificuldades para desenvolver trabalhos na area? Quais? 
9. Caso haja dificuldades, que sugestoes pode enumerar para contorna-las? 
10. Quais as alternativas para a melhoria do curso? 
11. Voce acha que o curso deveria funcionar em outro Campus? Porque? 
12. Qual sua visao do pcrfil do aluno de Engenharia Florestal da UFPB? 
13. Qual sua expectativa com relacao ao aproveitamento do aluno que voce csta ajudando a formar? 

QUESTIONARIO 2: (alunos diplomados) 
1. Ano dc ingresso: 
2. Ano da conclusao: 
3.Sexo: feminino ( ) Masculino ( ) 
4.Idade no tennino do curso: ( ) de 21 a 25 

( ) de 26 a 30 
( )de31 a 33 
( )acimadc 33 anos 

5. Local de trabalho: 
6. Enumere as principals razoes da sua escolha pelo curso de Engenharia Florestal da UFPB. 
7.0 curriculo de Engenharia Florestal atendeu as necessidades do mercado de trabalho? Porque? 
8. Quais as maiores dificuldades que voce enfrentou para colocar em pratica o saber proporcionado pelo 
dc Engenharia Florestal? 
9. Fez outro curso de graduagao? nao ( ) sim ( ) Qual? 
10. Fez pos-graduagao? nao ( ) sim ( ) Em que area? 
1 l.Ao seu ver, quais as perspectivas do curso de Engenharia Florestal da UFPB? 

QUESTIONARIO 3: (alunos de Engenharia Florestal) 
1. Ano de ingresso no curso de Engenharia Florestal da UFPB: 
2. Via de entrada no curso: ( ) vestibular ( ) graduado ( ) transferencia ( ) outra 
3. Tipo de escola que frequentou no 2° grau: ( ) publica ( ) particular ( ) publica e particular 
4.Sexo: Feminino ( ) Masculino ( ) 
5.Idade: ( ) 17 a 22 ( ) 23 a 28 ( ) 29 a 33 ( ) mais dc 33 anos 
6. Enumcre as principals razoes da sua escolha pelo curso de Engenharia Florestal da UFPB. 
7. Qual a sua opiniao sobre o curso de Engenharia Florestal da UFPB? 
8. Quais as dificuldades que voce enfrcnta no curso? 
9. A seu ver, o atual curriculo de Engenharia Florestal atende as necessidades do mercado de trabalho? 
10.O curriculo de Engenharia Florestal csta adequado a realidade da regiao scmi-arida? Justifique. 
11. A seu ver, o que deveria existir para que o curso funcionassc melhor? 
12. Faca uma avaliacao sobre o corpo docente do scu curso. 
13. Qual a area de atuacao que voce prctende trabalhar ao tennino do curso? Ha perspectivas concretas? 
14. Qual o papel do Engenheiro Florestal para a melhoria da regiao scmi-arida? 



QUESTIONARIO 4: (setor agro-florcstal) 
1. Qual o objctivo principal dcsla Inslituicao? 
2. Quais profissionais sao ncccssarios para que os objetivos desta Instituicao scjam atingidos? 
3. Existem, nos quadros da Inslituicao. Engenheiros Florestais? 
( ) sim Quantos? 
( ) nao Porque-? 

4. Havcndo Engenheiros Florestais no quadro de funcionarios. qual a funcao que descmpenha? 

QUESTIONARIO 5: (prefeituras do scmi-arido) 
1. Que trabalhos a Prcfcitura dcscnvolvc ou pretende desenvolver de oricntacao a agricultorcs? 
2. Quais os profissionais que fazem parte da Sccrclaria dc Agricultura do numicipio? 
3. O Sr(a) conhccc o Curso dc Engenharia Florestal que funciona cm Patos? 
4. O Sr(a) conhccc as funcocs do Engenheiro Florestal? 

ANEXO 2 
Cursos dc graduacao cm Engenharia Florestal no Pais. 

Regiao Local Instituicao Ano dc Criacao FAX 
Sul Curitiba (PR) ** UFPR I960 041 252 3689 

Blumcnau (SC) FURB 1995 047 322 8818 
Canoinhas (SC) UNC 1992 047 622 3574 

Santa Maria (RS) * UFSM 1961 055 226 2347 
Sudcstc Vicosa (MG) ** UFV 1964 031 899 2203 

Alfcnas (MG) UNIFENAS 1979 035 299 3125 
Lavras (MG) * UFLA 1980 035 829 1436 

Piracicaba (SP) * ESALQ - USP 1968 019 433 6081 
Garca (SP) FAEF 1990 014 461 1216 

Botucatu (SP) UNESP 1988 014 821 3438 
Rio dc Janeiro (RJ) UFRRJ 1967 021 682 1120 

Ccntro-Ocslc Brasilia (DF) UNB 1974 061 347 5458 
Cuiaba (MT) UFMT 1975 065 315 8609 

Norte Manaus (AM) FUA 1988 092 644 2354 
Manaus (AM) IT A M 1985 092 236 1470 

Bclcm (PA) FCAP 1971 091 226 3814 
Nordeste Patos (PB) UFPB 1980 083 421 4659 

Recife (PE) UFRPE 1975 081 441 1711 
* oferece curso dc pos-graduacao a nivel de mestrado 
** oferece curso de pos-graduacao a irivel de doutorado 

ANEXO 3 
Disciplinas da Area dc Silvicultura 
OBRIGATQRIAS: 
l.Dcndrologia 
2.Scmcntcs Florestais 
3. Vivciros Florestais 
4. Praticas Silviculturais 
5. Agrossilvicultura 
6. Mclhoramcnto Florestal 
7.Silvicultura Regional 
OPTATIVAS: 
l.Fruticultura 



Disciplinas da Area dc Botanicn 
OBRIGATOR1AS: 
1. Morfologia Vegetal 
2. Anatomia Vegetal 
3. Bolanica Sistcmalica 
4. Fisiologia Vegetal 

Disciplinas da Area dc Tecnologia dos Produtos Florestais 
OBRIGATORIAS: 
1. Anatomia da Madeira 
2. Propricdades Fisicas da Madeira 
3. Tecnologia e Industriali/acao dos Produtos Florestais 
OPTATIVAS: 
1. Produtos Encrgclicos da Madeira 
2. Celulosc e Papel 
3. Prcservacao da Madeira 
4.Scrraria c Sccagcm da Madeira 

Disciplinas da Area dc Manejo Florestal 
OBRIGATORIAS: 
1 .Dcndromctria 
2.Invcntario Florestal 
3. Manejo Florestal 
4. Economia Florestal 
5. Administracao Florestal 
6. Politica c Lcgislacao Florestal 
7. Experimcntacao Florestal 
OPTATIVAS: 
l.Elaboracao c Avaliacao dc Projetos Florestais 

Disciplinas da Area de Rccursos Naturais Rcnovavcis 
OBRIGATORIAS: 
1. Ecologia Florestal 
2. Manejo dc Areas Silvcstrcs 
3. Manejo da Fauna Silvcstre 
4. Arbori/.acao c Paisagismo 
5. Manejo dc Bacias Hidrognificas 
OPTATIVAS: 
1. Apicultura 
2. Esludos dos Impactos Ambicntais 

Disciplinas da Area dc Protegao Florestal 
OBRIGATORIAS: 
1. Entomologia Gcral 
2. Entomologia Florestal 
3. Patologia Florestal 
4. Protcgao contra Inccndios Florestais 



Disciplinas da Area dc Solos 
OBRIGATORIAS: 
1. Edafologia 
2. Quimica c Fcrtilidadc do Solo 
3. Classificacao c Fisica do Solo 
4. Mancjo c Conscrvacao do Solo 
OPTATIVAS: 
1. Nutricao dc Esscncias Florestais 
2. Biologia do Solo 

Disciplinas da Area dc Engenharia Rural 
OBRIGATORIAS: 
1 .Topografia 
2. Fotogramctria 
3. Fotoinlcrprctacao 
4. Hidniulica 
5.Irrigacao c Drcnagcm 
6. Mctcorologia c Climalologia 
7. Mccanizacao Agro-Florcstal 
8. Estrutura da Madeira 
9. Colhcita c Transportc Florestal 
OPTATIVAS: 
l.Scnsoriamcnto Rcmolo 
2.Construcoes Rurais 

ANEXO 4 
SUGESTOES DE DISCIPLINAS OPTATIVAS: 
1. Construcocs dc Madeira 
2. Conscrvacao dc Rccursos naturais Rcnovaveis 
3. Parques c Rccrcagao 
4. Plancjamcnto dc Parques c Reservas 
5. Plancjamcnto Paisagistico 
6. Educacao c intcrprctacao Ambienlal 
7. Cultura de Esscncias Exolicas e Nativas 
8. Projetos Agrofiorcstais 
9. Plancjamcnto do Uso da Terra 
10. Gcrcnciamcnto dos Rccursos Florestais 
11. Credito rural c Mcrcados Financciros 
11. Paisagismo: parques. jardins e floricullura 
12. Principios dc Aquicultura 
13. Principio dc Ictiologia 
14. Planejamenlo c Manejo de Sislcmas dc Irrigacao 
15. Sistemas Mccanizados Agricolas 
16. Introdugao a Pesquisa Florestal 
17. Adubacao c Nutrigao dc Plantas Culti\adas 
18. Tecnologia dos Fcrtili/.antcs 
19. Controlc dc Plantas Daninhas 
20. Comunicagao Rural 
21. Sociologia Rural c a Qucstao Agraria 
22. Solos Florestais 
23. Agroccologia 



23. Artropodos Nocivos 
24. Socicdadc. Ambiente e Desenvolvimento rural 
25. O Estado c o Plancjamcnto do Setor Rural 
26. Socicdadc. Cultura c Naturcza 
27. Introducao a Biocslatistica Florestal 
28. Propagacao de Esscncias Florestais 
29. A Agua nos Sistcmas Agricolas 
30. Insclos Uteis 
31. Pratica Intclcctual c Cicntifica na univcrsidade 
32. Nutricao Mineral dc Arvores 
33. Mincralogia e Pclrologia 
34. Ecologia dc Populacocs 
35. Principios Gcncticos cm Biotccnologia 
Laboratorios do Departamento dc Engenharia Florestal 

ANEXO 5 
Laboratorios do Departamento dc Engenharia Florestal 

Laboratorio Disciplinas 
Solo c Agua 

Anatomia da 
Madeira 

Dcndrologia 
Patologia Florestal 

Entomologia 
Biodcgradacao da 

Madeira 
Encrgia 

Botanica 
Scmentcs Florestais 

Celulosc e Papel 
Prop. Fisicas c 
Mecanicas da 

Madeira 
Rccursos Hidricos e 

Sensoriamcnto 
Rcmoto 

Quimica c Fcrtilidadc do Solo. Classificacao c Fisica do Solo, Manejo c Conscrvacao 
do Solo. Nutricao dc Esscncias Florestais, Biologia do Solo, Edafologia c Irrigacao c 

Drenagcm 
Anatomia da Madeira. Tecnologia c Industrializacao dos Produtos Florestais 

Dcndrologia, Praticas Silviculturais, Silvicultura Regional c Agrosilvicultura 
Patologia Florestal. Patologia de Scmentcs c Mclhoramcnto Florestal 

Entomologia Geral. Entomologia Florestal e Mcliponicultura 
Produtos Encrgcticos da Madeira, Prcservacao da Madeira Scrraria 

Produtos Encrgcticos da Madeira 
Botanica Sistcmatica. Morfologia Vegetal. Fisiologia Vegetal e Anatomia Vegetal 

Scmentcs Florestais, Viveiros Florestais 
Celulosc c Papel 

Propricdadcs Fisicas e Mecanicas da Madeira c Eslruturas da Madeira 

Scnsoriamento Rcmoto. Fologrametria, Fotoinlcrprctacao, Manejo dc Bacias 
Hidrograficas 

Fontc: Piano Institucional dc Modcrnizacao da Infra-cstrutura e Consolidacao Academica dos Laboratorios 
Didaticos do Ensino dc Graduagao da UFPB (1996) 



ANEXO 6 
Professores lotados no DEF 

AlanaCandciadcMelo(EngaFlorcstal-UFPB-1985:Gcograna-FFM-1980;M.Sc.Ciencias GeograficasGeo«rafia 
Fisica-1998-UFRPE) 
A.Ainador dc Sousa(Eng0Agricola-UFPB-1986; M.Sc. Engenharia Civil: Rccursos Hidricos-1989-
UFPB.Cursando Doutorado (USP)) 
A.Lucincudo dc Olivcira Frcirc(Agr6nomo-UFPB-1988; M.Sc. Agronomia:Fisiologia Vegetal-1991-ESAL: 
Doutorando (UNESP)) 
Assiria M. . F. da Nobrcga (Enga Florcstal-UFPB-1990; M.Sc.Silvicultura-1994-UFV) 
Carlos Roberto dc Lima (Eng° Florcstal-UFV-1984; M.Sc. Arquitetura-1993-USP; Doutorando (UNICAMP)) 
Dicrculcs Rodrigues dos Santos (Agron6mo-UFRPE-1982; M. Sc. Agronomia: Solos-1987-UFRPE; 
Doutorando (UFV)) 
Edcr Ferrcira Arricl (Agronomo-UFLA-1988: M.Sc.Agronomia:Genctica e Mclhoramcnto de Plantas-1991-
UFV) 
Elizabeth dc Olivcira (Enga Florcstal-UNlFENAS-1984; M.Sc. Cicncia Florestal .Tecnologia- 1988-UFV) 
Fernando Cesar V. Zanclla (Biologo-UFPR-1985; M.Sc.-1991-UF; Cursando Doutorado (UFV)) 
Gilvan J.C.dos Santos (Eng° Florcstal-UFRPE-1982: M.Sc. Agronomia.Filopatologia-1993-UFV; 
Doutorando (UNESP)) 
Izaque F.C. dc Mendonca (Eng° Florcstal-UFPB-1985; M.Sc. Engenharia Agricola: Fotoinlcrprctacao-1996-
UFSM) 
Jacob Silva Souto (Agronomo-UFPB-1984; M.Sc.Producao Vegetal-1989-UFPB; Dr. Agronomia:Solos c 
Nutricao dc Planlas-1993- UNESP) 
Joao Batista Alvcs (Eng° Florcstal-UFV-1989: Espccializacao cm Qualidadc c Produtividadc-1996-UFPB) 
Jocdla Rodrigues de Lima (Enga Agricola-UFPB-1991 .M.Sc. Engcnliaria Agricola: Irrigacao e Drenagcm-
1995-UFPB) 
John Kennedy G.Rodrigues(Eng°Civil-UFPB-1985; M.Sc. Geotecnia:lnfracslrutura de Transportes-1991-
UFPB; Doutorando (UNESP)) 
J.Augusto Lira Filho (Eng° Florestal-UFRPE-1982); M.Sc.Ciencia Florestal:- 1992-UFV) 
Jose Elcnildo Quciroz(Eng°AgricoIa-UFPB-1982; M.Sc Engenharia Civil:Irrigacao c Drenagcm-1987-UFPB: 
Dr. Agronomia: Irrigacao e Drcnagcm-1995-USP) 
J.Romilson Pacs dc Miranda (Agronomo-UFPB-1985; M.Sc.Agronomia:Agricultura-1991-ESAL; 
Doutorando (UNESP)) 
Josucl Arcanjo da Silva (Eng° Florcstal-UFRPE-1980; M.Sc.Ciencia Florestal:Manejo Florestal-1991-UFV) 
Juarez Benigno Pacs (Eng° Florestal-UFV-1984: M.Sc.Ciencia Florestal Tecnologia de Produtos Florcstais-
1991-UFPR; Dr. Cicncia Florestal: 1997-UFV) 
Judcnor Fcmandcs Filguciras (Eng° Florcstal-UFPE-1980; M.Sc.Mancjo Florestal- 1989-UFV; Dr. Manejo 
Florestal-1997-UFV) 
Liicio Valcrio Coutinlio de Araiijo (Eng° Florcslal-UFPB-1990; Cursando Mcslrado (USP)) 
Maria das Gracas Vcloso Marinho (Biologa-UFPB-1982; M.Sc.Bolanica:Sislcmatica -1988-UFPE) 
M.Fatima Frcitas (Enga Florestal-UFRPE-1982; M.Sc.Entomologia-1986-UFV) 
M.Canno Learth Cunha (Enga Florcstal-UNB-1980; M.Sc.Ciencia Florestal:- 1989-UFV) 
Olaf Andreas Bakke (Eng° Agronomo/Zootccnista-UFPB-1981; M.Sc.-1988-USP;Doulorando (Univ. 
Manitoba Canada)) 
Otavio Bczerra Sampaio (Eng° Florcstal-UFRPE-1982; M.Sc.Ciencia Florcstal:Protccao-1991-UFV; 
Doutorando (UFPR)) 
Paulo dc Mclo Bastos(Eng°Quimico-UFPB-1979; M.Sc.Eng.Quimica:Tcc.Cclidose e Papel-1987-USP) 
Ricardo Almeida Vicgas (Eng° Florcstal-UFPB-1985; M.Sc. 1991-UFV; Doutorando (UFC)) 
Rivaldo Vital dos Santos (Agronomo-UFPB-1984; M.Sc.Fcrtilidade do Solo: Encrgia Nuclear na Agricultura-
USP-1988: Dr.Solos e Nutrigao dc Plantas-USP-1995) 
Valdir Mamedc dc Araujo (Eng° Florcstal-UFPB-1986; Espccializagao cm Manejo Florestal/Agribusincs-
1998-UFPB) 
Fonte: Departamento de Fngenliaria Florestal (Documento) 



ANEXO 7 
MONOGRAFIAS APRESENTADAS NO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL 
• A ecologia c a cscalada do impaclo humano. 
• A cducacao ambicnlal nas escolas dc 2° grau da cidade dc Patos - PB. 
• A importancia da cultura da oiticica (Licania riff da Bart. L.) no Tropico Scmi-Arido Brasileiro. 
•A importancia do'reflorcstamcnto da cultura do cajuciro (Anacardium occidentalis L.) na regiao Nordeste. 
• A utilizacao dc plantas nativas da caalinga na mcdicina cascira. 
•Analisc comparativa cntrc a qualidadc do carvao vegetal c dos briquctcs. 
•Analisc das caracterislicas quimicas e texlural do solo com plantio dc Ires especies florestais no tropico 
scmi-arido. 
•Analisc inicial do comportamcnto da introducao dc cinco especies do gencro Kucaliptus no liloral Paraibano. 
•Analiscs quali-quantitativas dc forragem produzida pela jurcma-prcta (Minosa hostilisB.) sem acuclos c pelo 
cstrato hcrbacco cm area rcflorcstada. 
•Aspcctos morfologicos c fcnologicos da Jatropha curcas Lim para viabilizacao do seu cultivo no scmi-arido 
Paraibano. 
•Avaliacao da donnencia tcgumcntar cm Amburana ceorensis (Fr. All) AC.Smith (cumaru) c metodos para 
supcra-la. 
•Avaliacao do desempenho da jurcma prcta (Mimosa hostilis, Bcnth) sem aciilco na regiao dc Patos/PB. 
•Avaliacao prcliminar dos rccursos naturais c impactos socio-ambicntais da Scrra do Jabrc. Paraiba. 
•Avaliacao qualitative e quantitative do canao produzido pelo endocarpo da macauba (Acrocomia 
sclerocarpa Mart.) 
•Avaliacao tcxtural do solo. Um cstudo comparativo cntrc dois metodos dc laboratorio. 
•Banco dc scmentcs no solo cm uma area de caatinga. 
•Caractcristicas dcndrologicas do Pau-Branco (Fraunhofera muttiflora Mart) ocorrcntc na microrcgiao dc 
Ouricuri - PE. 
•Caractcristicas tccnologicas do angico {Piptadenia sp) c algaroba (Prosopisjuliflora (S.W.) D.C). 
•Caracterizacao macromorfologica das fascs juvenil e adulta dc trcs especies ocorrcntcs no Nordeste scmi-
arido c suas potcncialidadcs para arborizagao c paisagismo. 
•Caracterizacao quimica c Fisica dc seis solos do Estado do Rio Grande do Norte. 
•Cinctica do fosforo no solo avaliado por difcrcntcs cxtratores. 
•Comportamcnto da algaroba (Prosopis juliflora (S.W.) D.C. no desenvolvimento do algodao arborco 
(Gossypium hirsuiuni Marie Galantc Hutch), milho (Zea mays) c fcijao macassar (Pliaseolus vulgaris L.) no 
tropico scmi-arido. 
•Comportamcnto da associacao simbiolica Rhizobium - Algaroba cm difcrcntcs nivcis dc nitrogenio. 
•Comportamcnto da craibeira (Tababuia caraiba Birrr) cm consorcio com jerinum (Curcubita sp) c adubado 
com difcrcntcs nivcis dc NPK. 
•Comportamcnto inicial de Pinus oocarpa c Ires varicdades dc Pinus caribaea, introduzidas no litoral 
Paraibano. 
•Composicao quimica foliar dc plantas adultas de craibeira (Tabebuia caraiba (Mart). 
•Consideracoes sobre a claboragao de um piano dc cducacao ambicnlal para a cidade de Patos. 
•Consideracoes sobre as bases para o dcscnvolvimcnlo florcslal social. 
•Dcfinicao dc uma equacao dc \olumc para a calingucira (Caesalpinea pyramidalis), na microrcgiao da 
Dcprcssao do Alio Piranhas. 
•Dcnsidadc basica no sentido medula casca c contragocs \ olumctricas. 
•Dcscricao anatomica do lenho do Combretum spp. 
•Dctcrminacao da cuna de secagem natural dc tres especies nativas do scmi-arido Nordeslino. 
•Determinacao da qualificagao e quantificagao do consumo dc madeira nas principais indiistrias da cidade dc 
Patos - PB. 
•Dctcrminacao dos padrocs de dcficicncias nutricionais cm mudas dc algaroba (Prosopis juliflora (S.W.) 
D.C). 
•Diagnostico da problcmatica do lixo na cidade de Patos - PB. 

file:///olumc
file:///


•Diagnostico do cstado nutritional dc forragciras arborcas do scmi-arido paraibano. 
•Diagnostico dc especies arborcas da caalinga. 
•Diagnostico dos impactos ambicnlais em area agricola do scmi-arido Paraibano em funcao das formas 
tradicionais dc uso dos rccursos naturais. 
•Diagnostico prcliminar da producao c consumo de carvao vegetal da regiao scmi-arida Paraibana. 
•Durabilidade natural das especies marmeleiro prcto (Creton hemiargyreus Mucll. Arg.) c jurema-preta 
(Mimosa acutistipula Bent.) a fungos xilofagos, cm condigocs dc laboratorio. 
•Durabilidade natural das madeiras dc angico vcrmclho (Piptadenia macrocarpa Benth) e do Ipe-Roxo 
(Tabebuia impetiginosa (Mart)Stand) a fungos xilofagos cm condigocs dc laboratorio. 
•Ecologia c politica no campo. 
•Efcito da localizagao do fosforo no crcscicmento dc mudas dc leucena (Leucaena leucocephala (Lam) dc 
Wit). 
•Efcito das difcrentcs relagoes dc NHYNO na absorgao de NPK e crescimcnto do muqucm (Pithecolobium 
polycephahim Bcnth) cm solugao nutritiva. 
•Efcito dc difcrentcs conccntracocs salinas na genninagao dc scmentcs dc craibeira (Tabebuia caraiba 
Mart.)Bureau. 
•Efcito de difcrcntcs meios dc cultura c tipos de estcrilizagao cm micropropagagao dc Pinus spp "in vitro". 
•Efcito dc duas tempcraturas c Ires substratos na genninagao dc scmentcs c crescimcnto dc plantulas dc 
quatro especies nativas da caatinga. 
•Efcito de trcs temperatuas e trcs substratos na genninagao dc scmentcs dc ires especies arborcas nativas da 
caatinga. 
•Efcito do acido gibcrico. sacarosc c vitaminas do complexo B na propagagao vegetativa do sabia (Mimosa 
cae sal pi nifolia Bcnth) c gmclina (Gmelina arborea). 
•Efcilo do cstressc salino no proccsso germinativo dc moringa (Moringa oleifera (Lam.). 
•Efcito do fomccimento dc N e Ca na absorgao de NPK e crescimcnto dc mudas dc accrola. 
•Efcilo do gesso no desenvolvimento da leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) Wit) em solo salino-sodico. 
•Efcito do manejo na fertilidade do solo em cobcrtura de algaroba e algodao. 
•Efcito do sombreamento na produgao de mudas de algarobeira (Prosopisjuliflora (S.W.) D.C). 
•Efcito do tamanho do rccipicntc no desenvolvimento dc mudas dc algaroba (Prosopisjuliflora D.C.) 
•Efcitos do controle biologico nas semente e na genninagao dc craibeira. 
•Enfoquc ccologico c social dos proccssos antropicos da degradagao dos rccursos naturais no scmi-arido. 
•Enraizamento dc estacas caulinarcs de cajarana (Spondia macrocarpa) com tratamcntos auxinicos. 
•Enraizamento dc estacas dc jambolao (Syzygium jambolana D.C.) cm difcrcntcs substratos. 
•Ensaios com endocarpos trincados dejuazeiro (Zizyphusjoazeiro Mart.). 
•Ensaios preliminarcs sobre a genninagao de scmentcs do mororo (Bauhinia forficata Link). 
•Ensaios preliminarcs sobre o efcito da tempcratura. cm difcrentcs prciodos de secagem, no podcr 
germinativo de semente de angico (Anadenantera macrocarpa (Bcnth) Brcnan.). 
•Estimativas da umidade dc equilibrio (Ueq) para madeiras c/ou produtos dcrivados para a regiao Nordeste do 
Brasil. 
•Estudo biosistemalico cm especies lenhosas do Pico do Jabrc - Teixcira - PB. 
•Estudo da arte das cstruturas de madeiras cm Patos - PB. 
•Estudo da maturagao c eolheita da semente de Tabebuia caraiba (Mart) Burr, (craibeira). 
•Estudo da propagagao da mangucira (Mangifera indica L.) no Brasil, rcssaltando os aspectos tccnico-
cientificos. 
•Estudo dc alguns aspectos fcnologicos. paramctros dcndromclricos e analisc da semente de Jurcma-Preta 
(Mimosa sp) na regiao do Cariri - Mauriti - CE. 
•Estudo do Curso de Engenharia Florestal da UFPB. 
•Estudo socio-cconomico do sistema agroflorcstal. 
•Estudos da biologia floral e do sistema reprodulivo da Jatropha curcas L . (Euphorbiaccae) no Scmi-Arido 
Paraibano. 



•Estudos morfologicos c sistematicos da Jatropha L. (Euphorbiaccae) viabilizando altcmativas para o Scmi-
Arido Paraibano. 
•Estudos preliminarcs sobre dormencia c morfologia da genninagao dc scmentcs dc Cassia fistula L. 
•Idcntificagao dc alguns sistcmas dc produgao agroflorcstal do Estado da Paraiba. 
•Importancia da componcntc florestal nas propricdades rurais do municipio dc Patos - PB. 
•Indicacao das especies para arborizacao dc mas na cidade dc Patos - PB. 
•Indicacao dc especies para arborizagao urbana na cidade dc Cajazciras - PB. 
•Influcncia do tamanho da cstaca na sobrcvivencia, brotacao c calosidade dc cajarana (Spondia cytherea 
Sonn). 
•Influcncia dos acidos gibcrclico c indolbulirico na sobrcvivencia. formacao dc calo c enraizamento dc 
estacas dc craibeira (Tabebuia caraiba (Mart). 
•Lcvantamento do consumo cncrgctico (Icnlia) na industria alimenticia Vcrdes Marcs Ltda, localizada cm 
Patos - PB. Um estudo dc caso. 
•Maturacao c eolheita dc scmentcs dc duas especies arborcas nativas da caatinga. 
•Morfologia dc scmentcs c desenvolvimento da muda de trcs especies arborcas do scmi-arido. 
•Morfologia dc scmentcs c plantulas da cspccic Anaclenanthera macrocarpa Bcnth. 
•Morfologia dc scmentcs c plantulas da cspccic Erythrina veluntina Willd. 
•Mulliplicacao vegctativa por enraizamento dc estacas dc cajuciro (Anacardium occidentalis Linn.). 
•Nivcl critico dc fosforo para o cajuciro anao precocc cm fasc dc muda. 
•Normatizacao para eolheita dc baixo impacto cm florestas plantadas na Amazonia. 
•O desafio do desenvolvimento sustentavel na bacia do Rio Salgado - Lavras da Mangabcira - CE. Estudo de 
caso. 
•Painciras. uma altcrnativa? 
•Piano dc arborizacao dc parquc residencial com vistas a conscrvacao ambicntal dc uma area litoranca na 
microrcgiao dc Joao Pessoa. 
•Plantas mcdicinais nas comunidades urbana c rural: enfocando bencficios c riscos no uso. 
•Plantio consorciado dc sabia (Mimosa cacsalpiniafolia) com milho (Zca mays) c fcijao (Vigna unguiculatta 
L. Walp.) como uma altcrnativa para a regiao scmi-arida paraibana. 
•Potcncialidadc cncrgctica da leucena (Leucaena leucocephala (Lam) dc Wit). 
•Potcncialidadcs dc quatro especies de caclaccas ocorrcntes na Dcprcssao Scrtancja da Paraiba. 
•Propagagao vegctativa dc acerola (Malpighia glabra L.) por cstaquia. 
•Propagagao vegctativa dc unicum (Bixa orellana L.) varicdadc casca vcrmclha. atraves do enraizamento dc 
estacas. utilizando AIB (acido indol-butirico). 
•Propagagao vegctativa dc urucum (Bixa orellana L.), varicdadc casca vcrdc, atraves dc enraizamento dc 
estacas utilizando AIB (acido indol-butirico). 
•Propagagao vegctativa cm Mimosa caesalpineafolia Bcnth. Primeiros resultados. 
•Propogagao vegctativa por estacas caulinarcs dc romazcira (Punica granatium Linn.). 
•Proposta para claboragao de um piano de manejo do Pico do Jabrc cm Tcixeira - PB. 
•Qualificagao do carvao vegetal comcrcilaizado para uso domcstico na mimicipio dc Patos - PB. 
•Rcciclagcm do lixo. 
•Rcgistro dc acrofotograma sobre base cartografica cm projegao UTM. 
•Rcsposta de plantas jovens dc algaroba (Prosopisjuliflora (S.W.) D.C.) a salinidadc. 
•Sclegao dc cslirpcs dc Rhizobium para especies arborcas da caatinga. 
•Sclegao c estimativa da hcrdabilidadc do carater aculcos em Jurcma-Prcta (Mimosa hostilis, Bcnth). 
•Transpiragao dc trcs especies nativas do scmi-arido cm condigoes dc campo. 
•Tratamcnto dc pegas roligas de leucena e catingucira para a utilizagao como mourao dc ccrca. 
•Tratamcnto preservative das madeiras dc Leucaena leucocephala (Lam.) dc Wit) c catingucira (Caesalpinia 
sp.) atraves dc banho qucntc-frio c cmprcgo de diluigocs dc crcosato cm olco qucimado. 
•Utilizagao do alcatrao vegetal na produgao dc briquctcs. 
•Variagao longitudinal c radial da densidade basica da madeira de algaroba (Prosopis julijlora D.C.) 
•Varicdadcs de Leucaena leucocephala (Lam) de Wit): caractcristicas das scmentcs c mudas. 



•Viabilidade do tratamcnlo preservative dc moirocs dc algaroba (Prosopis juliflora D.C.) pelo nictodo dc 
Bouchcrie. 

• Viabilidadc tccnica da Cavanillesia arborea Schum para a produgao dc celulosc para papel. 

A N E X O 8 
Siglas usadas no tc\to: 
DEF (Departamento de Engenharia Florestal) 
UFPB (Universidadc Federal da paraiba) 
CSTR (Centra dc Saiidc c Tecnologia Rural) 
DMV (Departamento de Mcdicina Vcterinaria) 
DCB (Departamento de Cicncias Basicas) 
UC (Unidadc dc Conscrvagao) 
IBAMA (Instituto Brasileiro dc Meio Ambiente c Rccursos Naturais Rcnovavcis) 
IBDF (Instituto Brasileiro dc Desenvolvimento Florestal - hojc IBAMA) 
EMATER (Empresa dc Assislcncia Tccnica c Extensao Rural) 
EMEPA (Empresa Paraibana dc Pesquisa Agropccuaria) 
INCRA (Instituto Nacional dc Colonizagao c Rcforma Agraria) 
DER (Departamento de Estradas c Rodagens) 
PNUD (Programa das Nagocs Unidas para o Desenvolvimento) 
FAO (Organizagao das Nagocs Unidas para a Agricullura c Alimcntagao) 
SAF (Sistema Agroflorcstal) 
IPA (International Prosopis Association) 
CONSUNI (Consclho Univcrsitario) 
CONSEPE (Consclho Superior dc Pesquisa e Extensao) 
MEC (Ministcrio da Educagao c Cultura) 
CONFEA (Consclho Federal dc Engenharia. Arquitclura c Agronomia) 
CREA (Consclho Regional dc Engenharia. Arquitclura c Agronomia) 
APEF (Associagao Paraibana dos Engenheiros Florestais) 
CEP (Comissao de E.xercicio Pcnnanente) 
PEASA (Programa dc Estudos c Agoes para o Scmi-Arido) 
CFE (Consclho Federal dc Educagao) 
SUDEMA (Supcrintcndcncia dc Administragao do Meio Ambiente) 
REFLORA (Rcflorestaamcnto Agricola AS) 
CAATINGA (Centra dc Assessoria c Apoio aos Trabalhadorcs - Inst. Nao Govcrnamcntal) 
AIPA (Associagao Ituana dc Protcgao Ambicnlal) 
NOVACAP (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil) 
UFLA (Universidadc Federal dc Lavras) 
ESALQ (Escola Superior de Agricultura "Luiz dc Quciroz") 
CEPLAC (Comissao Exccutiva dc Plancjamcnto da Lavoura Cacaueira) 
PED (Programa de Exccugao Dcsccntralizada) 
CAPES (Coordcnagiio dc Apcrfcigoamcnto Pcssoal dc Ensino Superior) 
CNPq (Consclho Nacional dc Desenvolvimento Cicntifico c Tecnologico) 
PIBIC (Programa Institucional dc Bolsas de Iniciagao Cicntifica) 
PROBEX (Programa dc Bolsas dc Extensao) 
SUDENE (Supcrintcndcncia dc Desenvolvimento do Nordeste) 
RADAM-BRASIL 
EMBRAPA (Empresa Brasilcira dc Pesquisa Agropccuaria) 
CETEC (Fundagao Centra Tecnologico dc Minas Gcrais) 
INPE (Instituto Pesquisas dc Pcrnambuco) 
INPA (Instituto Pesquisas do Amazonas) 
SUDAM (Supcrintcndcncia dc Desenvolvimento do Amazonas) 
SAELPA (Socicdadc Anonima dc Eletrificagao da Paraiba) 
CAGEPA (Companhia dc Agua e Esgoto da Paraiba) 



INTERPA (Instituto dc Terras c Plancjamcnto Agricola) 
APAN (Associagao Paraibana dos Amigos da Naturcza) 
ONG (Organizagao Nao Govcrnamcntal) 
FUNBRASIL (Fundagao Pau-brasil) 
SAIA (Sccrctaria da Agricultura. Irrigagao c Plancjamcnto) 



ANEXO 9 
RESOLUCOES MEC / CONSUNI / CONSEPE / DEF 



V! — Esta Portaria entra em vigor 
dta de iva pubiicacao. 

JORGEBORNHAU3EN 
Ministro de Estado da EducacSo 

ALLUZliO ALVES ! 
Ministro de Estado Extraordinirio 
para Assumos de Adm«nistn»cao 

D1LSON FUNARO 
Ministro dc Estado da Fazenda 

JOAO SAYAO 
Ministro de Estado Chefe da Secretaria> 

cePlanejamento da Presidcncia da Rcpublica 
O.Q.U. de 22/7/CG - Sccao I , p. 10.829* 

iORTARIA 403, DE 3/6IQ5 
0- Jifinittro de Estado da Educacno 

L-ando da cornpetcncia Que lhe foi delegad| 
p«kj Occroto G3.857^de J 5 tfj^Qosaxdi1222 
* TCiiiIamii « h u o Parecei ido-Coruclh 
<fcroI de Educ*c5o 233/85.v£onfoone co 
6) Proceiso 23013.00058^23^ do M 
ib da Educapaa. f- • —-* 

• RESOLVE: ..t—. 

Art. 1? £ conct*Jidjrjrccor«iecc 
as curso de Arquitetura e Ubixmamo, mint 
lado pelo Ccntfo de Ensica Supstkar P*olJ 
Ffnia Mendes dos Saincy'Tmniidn"-
(intro de Ensino Superior dc Campo Grond* 
com scde na cidade de Campo Grande, Ejtad; 
c; Mato Grcsso do Sul. 

Art. 2? Es:a P'sû tsria entrari cm cigoj 
rj date da sua publicacao. rcvogadas as dispi 
:cocs em contrario. 

MARCO MACIEL 
D.O.U. de 5/6/85 -Sf^ab^fr 8.091; 

Federal da Paraf ba. 
Art. 2? Esta Portaria entrant 

na data de sua public aceb. rcvosadas i 
sicoes em contrario. 

JORGE BORNHAUSEN 
O.O.U. de 19/7/86 - Secab I . p. 9.632 

I0RTAPJA N? 490. DE 30/6/56 
0 Ministro dc Estado da. Educagao. 

u-ando da compctencia queilhe foi ddegado 
pslo Decreto 83.657.de J 5 de egosto de 1979. 
elendo cm vista o Parecer do Consclho Fede-
ii dt Educasao 237 f35, con forme cortsta do 
foccsso 23001.000954/85-34 do Minssterio 
o Educacao, 

RESOLVE: 

Art. 19 £ conccdido rrxonhecimento 
» curso de Engenharia Florestal. mimstradd] 
ra Campus VI [ da cidade de Fatos. pela Centro 
c: Saiide e Tecnologia Rural da Universidadc 

S3 

http://83.657.de


SERVigO PUBLICO FEDERAL 

UN I VERS I DADE FEDERAL DA P A R A I B A 
CONSELHO U N I V E R S I T A R I O 

RESOLUgAO N9 1 6 / 8 1 
C r i a , n o C e n t r o de C i e n c i a s A g r a -

r i a s - C C A , o D e p a r t a m e n t o de E n g e 

n h a r i a F l o r e s t a l e o D e p a r t a m e n t o 

de M e d i c i n a V e t e r i n a r i a , p a r a f u n 

c i o n a r e m n o Campus V I I de UFPB , 

em P a t o s - P B . 

0 CONSELHO U N I V E R S I T A R I O DA U N I V E R S I D A D E F E D E 

RAL DA P A R A I B A , n o u s o d a s n t r i b u i c o e s q u e l h e c o n f e r e o A r t . 

2 7 , l e t r a " c " , do E s t a t u t o da U F P B , e t e n d o em v i s t a d e l t l x - r a -

c a o a d o t a d a p e l o p l e n a r i o , em o ..o do d i a 0 9 . 0 1 . 1 9 8 1 ( P r o -

c e s s o n9 0 4 3 . 4 6 6 / 8 0 ) , 

R E S O L V E : 

A r t . 19 - F i c a c r i a d o , no C e n t r o de C i e n c i a s A -

g r a r i a s - C C A A r e i a , o D e p a r t a m e n t o de E n g e n h a r i a F l o r e s t a l e o 

D e p a r t a m e n t o de M e d i c i n a V e t e r i n a r i a * , p a r a f u n c i o n a r e m n o C a m 

p u s V I I d a U F P B , s e d i a d o n o m u n i c i p i o de P a t o s - P B . , com a f i n a 

l i d a d e de d a r m e l h o r e s t r u t u r a o r g a n i z a c i o n a 1 a q u e l e " C a m p u s " . 

A r t . 29 - As T a b e l a s a n e x a s d e s c r e v e n d o o M o d u 

l o de D o c e n t e s e D i s c i p l i n a s do ambos os D e p a r t a m e n t o s , p a s s a m 

a f a z e r p a r t e i n t o g r a n t e da p r e s e n t e R e s o l u c a o . 

A r t . 3 9 - E s t a Kes , > > a i-.m v L g Q i ' r i c >•. a 

de s u a a s s i n a t u r a , r e v o g a d n s as d i s p o s i c . o e s em c o n r a r i o . 

CONSELHO UNIVERSITARIO DA UNIVERSID//DE FEDERAL 
DA P A R A i B A , era 14 de J a n e i r o de 19'qjl. 

BERILO RAMOS BORjJA 
RK J TOR- PRESIDENT!- D0 J CONSELHO 



UNIVERS1DADE FEDERAL DA PARAIDA 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

RESOLUQAO N° 01 /95 
Eslabclcco as Linhas do Pesquisa a 
serem acompanhadas pelas acOes no 
Departamento dc Engenharia Florestal. 

O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL - DEF. criacJo pela RosolucSo n° 
16/01 do Consclho Univcrsitario (CONSUNI), no Centro do Saudo e Tecnologia Rural (CSTR). 
Inslituldo pela Portarla n" 472 do 11.11.04, do Mlnist6rlo da Educagao (MEC), no uso do suas 
atribuicOes. 

Rcsolvo: 
Estabclcccr quo 0 Curso de Engenharia Florestal. a nivel do graduacao. promovera 

trabalhos de Pesquisa no ambilo das CiCncias Florestais, vollados para as necessidades da 
regiSo semi-arida. , -

TomancJo como baso o quo 6 preconizado no Progrnmn do Estudos e Acoes para 0 
Semi-Arido - PEASA; as pesquisas do DEF, ficarfio pautada em seis linhas basicas de atuacao, 
abrangendo cada uma, varias sub-linhas: 
- PRODUCAO E MANEJO FLORESTAL (ordonamento. mcnsuracOcs, invontario, economia, 
plancjamcnto, cxploracao 0 transporto c sensoriomcnto rcmoto); 
- SILVICULTURA E PROTECAO VEGETAL ( producao 0 somentcs florestais, producao do 
mudas. fitossociologia, ecologia florestal, melhoramcnto florestal, agro-silvicultura, fruticultura, 
fitossanidade, recuperacao de areas degradadas, dcndrologia); 
- SOLOS E AGUA EM ECOSSISTEMAS FLORESTAIS ( recuperacao do solos degradados. 
nutricao mineral de essenciois florestais, aplicacao do micorganismos promolores do 
crescimcnto do plantas c relacao-solo-planta-atmosfera); 
- ECOLOGIA FLORESTAL ( ecofisiologia vegetal, fauna silvestre. ciclagem de nutrientes em 
ecosistemas florestais, hidrologia em sistemas florestais); 
- BOTANICA ( estudos morfologicos, analomicos 0 taxanomicos dc plantas 0 fisiologia de 
plantas sob condicSes adversas). 
- QUALIDADE E TECNOLOGIA DOS PRODUTOS FLORESTAIS ( celulose 0 papel, proprieda-
des fisicas e mecanicas, anatomia, prcsorvacao e cnergia da biomassa (madeira)). 
03JETIVOS GERAIS 

Inserir 0 Departamento de Engenharia Florestal da Univcrsidado Federal da Paraiba na 
realidade da vida de comunidades do diferentcs regioes do semi-arido, possibilitando, melhor 
corr.prir 0 seu papel do agenle de desenvolvimento. 

Promover 0 desenvolvimento da socicdadc da regiao cm bases socialmente justas 0 
ecologicamente sustentaveis, atraves do reforco e aperfeicoamcnto das infraeslruturas social 0 
produtiva. 

Desenvolver a capacidade do assogurar a producao dos moios do sobrevivoncia 0 
aumontar a competltividado da producao emlnentomonto morcanlll, quo dovom lovar as 
mc'horias na condicao do vida da polulacao. 
OBJETIVOS ESPEClFICOS 

Desenvolver acoes de carater multidisciplinar e interinstitucional que viscm aumentar a 
quantidade de pesquisas cientiflcas 0 tecnol6gicas para conhecer e solucionar problcmas-do 
semi-arido. 

Reunir tecnologia conhecida ja desenvolvidas para 0 meio rural, selecionando-as e 
aprimorando-as em fun^ao das necossidadc da regiao. 

Construir uma base de informagSes tccnol6gica para 0 semi-arido, repassando-as aos 
agricultores e cumunidades agricolas da regiao. 
AVALIACAO 

O acompanhamento devera ser efetivado semestralmente a criterio do Dopartamento 
do Engenharia Florestal. com ampla difusao do rosultados das Pesquisas. 

Apos 0 periodo de trcs anos 0 Departamento efetivara a avaliacao das atuais Linhas de 
Pesquisa. objetivando corrigir distorcoes e/ou rcdirccionar objetivos. 



S£RVICO PUOLICO FCDCHAL 
* i : ' UNIVERSIDADC FEDERAL DA PARAIBA 
>}-; CONSELHO UNIVERSITARIO 
»§•' 

* RESOLUQAO N* 33 1/79 

I , Cr ia no Centro dc Ciencias 

•!» ' 

Agrarias:os Cursos dc MEDI 
CINA VETERINARIA C ENGENHA 

RIA FLORESTAL c da outras 
prov'idcjicias. 

0.Consclho Univcrs i tar io da Universidadc Fcdc 
y ral da Paraiba., usando das atribuicocs que lhe conferc o ar 

tljjo 27, almea "b", c cendo cm v i s t a a. dclibcracao' do p l c -
\ . nario adotada cm rcuniao dc 06.12.79 (Proccsso n« 022.364/ 

j & 79); 

•51 
R E S O L V E : 

ij£ • • ' 
|v: , A r t - 1 9 " C r i a r junto ao Centro dc Ciencias 
i|{ A»rarias desta Universidadc, os Cursos dc Medicina Vctcr ina 
'ik r i a c E n lJcnharia F l o r e s t a l , destinados a graduacao dc pro -

. f i s S i 0 n a i s adestrados que devcrao sc in tc^rar ao contcxto 
r 8 C i o n a l . atraves das areas dc Medicina V c t c r i a a r i a c Enjjc-
nharia .F lores ta l . • 

•jf-.-. 
'.^\[ Ar t . 2 9 - A cstrutura c u r r i c u l a r dos cursos 
|*k' . d c V « t r « a o a r t . l » . con as rospectivas cartas horarias 

' c j i rc -rcquis i tos , sera a que for aprovada' en Rcsolugao cspc 
.;.-r.c;£ica do Consclho Superior dc Ensino. Pesquisa o Extensao 

dcs;a l/nivcrsidado, obscrvados os nininos de contcudo f i x a --cos polo Consclho Federal dc L'ducacao. 

K.^ ; Ar:. ̂ 9 - Fica a Roicoria da UFPB autorizadu 
>*"••'" a: 

a) a u t p r i z a r d oforca do- va«as do ingresso 
'.MS rcforidos cursos polo concurso ves t ibular anual da UFPli; 

b) f ixar o in lc io dos cursos dc Medicina Votc-
i r inaria c Enccnharia"Florcstal para o pcriodo 801 c 302, rcs_ 
\ pcctivamcntc; 

c) a c c i t a r , por tranr.fcrcncia, no curso dc Mc-
] dicina Vctcrinaria•os alunos do curso homonirao da Faculdadc 
I de Medicina Votcr inaria da Fundacao Francisco Mascarcnhas , 
{ da cidade dc Patos-PB; 
:•' d) r c a l i z a r concurso ves t ibular e spec ia l , no 
•t ano dc 1930 ; 
l : c) to-.ar as demais proVidcncias que sc torncm 
II • r.cccssar.\as ao funcionamento dos Cursos no Campus V I I . 
*• Ar t . 4' - F ica estabclccido o l i m i t c dc 50(cin 

qucnta) varjas para o Curso dc Medicina V c t c r i n a r i a que, cm 
jl cada pcriodo l e t i vo , matriculara 25 alunos. 
'H Ar t . 5» - F ica estabclccido o l i m i t c dc 30 
jj (trinta) varjas para o Curso dc Engcr.haria F l o r e s t a l que, era 
•> cada pcriodo l e t i v o , matriculara 15 alunos. 

• Ar t . 6V - A presence Rcsolu^So cntrara cm v i -
;or r.a daca. do sua ass inatura. 

CONSELHO UNIVERSITARIO DA UNI VERS I DADE FEDERAL 

DA PARAlBA, 06 dc doicnbro dc 1979. 

LYNALDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 
. REITOR - PRESIDENTS DO CONSELHO 



SERVICO PUDLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAJDA 

CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 

Rosolucao n° 01/96 
Altera, com base na Rosolucao n° 00/84 do CFE. a 
Estrutura Curricular do Curso dc Graduacao cm 
Engenharia Florestal, do Campus VII, fixada pela 
Rosolucao 23/05 do CONSEPE o da outras 
provide-ncias. 

O CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAJBA, no uso do suas atribuicoos o por 
deliberacuo da II Camara do CONSEPE cm rcuniao de 20.12.95 (Procosso N° 
23074.010301/95-27), 

RESOLVE: 

Art. 1° - O Curso do Graduacao cm Engenharia Florostal tora a duracao 
minima dc 3.690 (ties mil, soisconlas c novonto) horas do atividades dldalicas, 
cquivaicntos a 246 (duzontos o quarenta e sois) cr6ditos, assim distribuidos: 
I - DISCIPLINAS DO CURRICULO MlNIMO 3.270 HORAS 210 CREDITOS II - DISCIPLINAS COMPLEMENTARES OBRIGATORIAS '210 HORAS 14 CREDITOS iii - DISCIPLINAS COMP. DE LEGISLAQAO ESPECif-'ICA 30 HORAS 02 CREDITOS IV - DISCIPLINAS OPTATIVAS 100 HORAS 12 CREDITOS 

Paragrafo Unico - O aluno devera integralizar o Curso no minimo em 
03 (oito) c no maximo cm 1G (dczesseis) periodos Ictivos, matriculando-se, no 
maximo, cm 32 (trinta do dois) o, no minimo, cm 16 (dczesseis) crcditos por 
pcriodo, sendo, para efcito dc otimizacao didatica, fixado no fluxograma do Curso o 
tempo medio de 10 (dcz) periodos lotivos. 

Art. 2° - A estrutura curricular do Curso sera constituida das disciplinas, com 
as respectivas cargas horarias, numcro dc crcditos o prc-requisitos, conforme 
tabela anexa a prcscntc Rosolucao. 

Art. 3° - O aluno podcra optar polo Estagio Supcrvisionado ap6s 
intcgralizocuo dc 100 (com) crcditos da carga horaria crcditicia fixada para as 
disciplinas do formacao profissional. 

Paragrafo Unico - O Estagio Supcrvisionado sera rcgido por normas 
cspccificas estabelecidas pelo Colegiado do Curso o homologadas polo Consclho 
dc Centro. 

Art. 4° - O aluno concluinto, respcilados o cumprimcnto do pr6-roquisilos e a 
compatibilidadc dc horario, podcra ser dispensado de observar os limitcs minimo e 
maximo dc creditos prc-fixados. 

§ 1° - O limitc minimo de crcditos dcixaru de scr observado quando o 
aluno nao houver cursado os pr6-rcquisitos ncccssarios as disciplinas ofcrladas no 
pcriodo. 

§ 2° - Ao aluno concluinte sera facullado o direito de cursar, no • 
maximo, 40 (quarenta) cre-ditos semcslrais, obscrvados o cumprimcnto dc pre
requisites e a compatibilidadc de horarios. 

Art. 5° - O aluno concluinto devera defender uma Monografia do Graduacao 
ou Relatorio do Estagio Supcrvisionado, cujas normas serao estabelecidas pelo 
Colegiado do Curso c homologadas pelo Consclho dc Centro. 

Art. G° - Ate o prazo de 04 (quatro) anos sera vedada altcracao da estrutura 
curricular fixada nesta Rosolucao, ressalvados os casos de adaplacuo as normas 
cmanadas do CFE e os cmcrgcnciais a juizo do CONSEPE. 

Art. 7° - Cabcra a Pio-Rcitoria de Graduacao, mcdiantc Portaria, proccder a 
adaptacao curricular dos alunos que ingressaram no curso cm periodos lelivos 
anteriorcs a vigencia desta Rosolucao. 

Art. 5° - Esta Resolucao antra cm vigor na data dc sua assinatura, 
rcvogadas as disposi^ocs cm contrario. 

Consclho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensao da Universidadc Federal da 
Paraiba, cm Joao Pessoa, 02 dc fcvcrciio dc 1996. 



ANEXO 10 
LEIS , RESOLUCCES E DECISAO NORMATIVA CONFEA / CREA 



C O N S E L H O F E D E R A L D E E N G E N H A R I A , 
A R Q U I T E T U R A E A G R O N O M I A 

- ~ R E S O L U C A O N- 218, D E 2 9 JTJN 1973 

Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais 
_— da Engenharia,-Arquitetura e Agronomia."" 

O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, usando das 
buicoes que lhe conferem as letras "d" e "f, paragrafo unico do artigo 27 da Lei n° 
94, de24DEZ 1966, " 

- CONSIDERANDO que o - Art: 7° da Lei n° 5.194/66 refere-seas atividades 
fissionais- do' engenheiro,"do"arquiteto""e"do" engenheiro"'agrohbmo.'ern "terrrios 
ericos; 

CONSIDERANDO a necessidade de discrimiriar atividades das diferentes 
dalidades profissionais da Engenharia," Arquitetura e Agronomia'em nivel superior e 
nivel medio, para fins da fiscalizacao de seu exercicio profissional, e a'endendo ao 
josto na alinea "b" do artigo 6° e paragrafo unico do artigo 84 da Lei n° 5.194, de 24 
Z.1966,..: ; - • - -

- R E S O L V E : " " ' . ' 

Art. 1° - Para efeito de fiscalizacao do exercicio profissional correspondente as 
rentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nivel superior e em 
:1 medio, ficam designadas as seguintes atividades: 

Atividade 01 - Supervisao, coordenacao e orientacao tecnica; 
Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificagao; 
Atividade 03 - Estudo de viabilidade tccnico-cconomica; 
Atividade 04 - Assistencia, assessoria e consultoria; _ 
Atividade 05 - DirecSo de obra e servico tecnico; 
Atividade 06 - Vistoria, pericia, avaliacao, arbitramento, laudo e parecer tecnico; 
Atividade 07 - Desempenho de cargo e funcao tecnica; 
Atividade 08 - Ensino, pesquisa, analise, experimentacao, ensaio e divulgacao 

tecnica; extensao; 
Atividade 09 - Elaboracao de orcamento; 
Atividade 10 - Padronizacao, mensuracao e controle de qualidade; 
Atividade 11 - Execucao de obra e servico tecnico; 
Atividade 12 - Fiscalizacao de obra e servico tecnico; 
Atividade 13 - Producao tecnica e especializada; 
Atividade 14 - Conducao de trabalho tecnico; 
Atividade 15 - Conducao de equipe de instalacao, montagem, operacao, reparo 

ou manutencao; 
Atividade 16 - Execucao de instalacao, montagem e reparo; 
Atividade 17 - Operacao e manutencao dc cquipamento e instalacao; 
Atividade 18 - Execucao dc desenho tecnico. 
Art. 2° - Compete ao ARQUITETO OU ENGENHEIRO ARQUITETO: 
1 - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolucao, refercntes 

a edificacoes, conjuntos arquitetonicos e monumcntOS, arquitetura 
paisagistica e deintcriorcs; plancjamcnto fisico, local, urbano c regional; seus 
scrvicos afins ccorrclatos. 

D-33 

On-.a:Axt 9° - Compete ao ENGENHEIRO ELETRONICO ou ao ENGENHEIRO 
ELETRICISTA, MODALIDADE . ELETRONICA-- ou- ao - E N G E N H E I R O D E 
COMUNICACAO: . 
_ ^ . . . _ - : . I - - o- desempenho das- atNidades O L a 18''do "artigo' 1° "desta" Resdlucao, 
-:-T---r.-- referentes a "materiais eletricos e eletronicos; equipamentos eletronicos em 

geral; sistemas de^comunicafao e telecomunicacoes; sistemas de medicSo e 
controle eletrico e eletronico; seus servicos afins e correlatos. 

/ • Art. 10 - Compete ao ENGENHEIRO FLORESTAL: 
I y%\- o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolucao, 
X referentes a engenharia rural; construc5es para fins florestais e suas 
\ instalafSes complementares, silvimetria e inventario" florestal; melhoramento 

I '_ florestal;. recursos naturais - renovaveis;- ecologia,-- climatologia," defesa 
I - ' - sanitaria florestal; produtos florestais, sua tecnologia e sua industrializacao; 
I edafologia; processos de utilizacao de solo e de; floresta; ordenamento e 
\ manejo florestal; mecanizacao na floresta; implementos florestais; economia e 
V - credito rural para fins florestais; seus servicos afins e correlatos. 



* 
CONSELHO F E D E R A L DE ENGENHARtA?ARQU!TETURA E AGRONOMIA 

R c f .SE5SAO 

PECISAON" 
PROCESSO 

Plenaria Ordinaria n'J 1 262 
0071/96 
CF-1246/95 
CREA-MG 

E M E i N T A : Conflito entre Engenheiros Agronomos e 
Florestais. - ' " ' ^ i 

' • :oo ') 

D E C I S A O • M I ; 

N ° 0 3 2 / 9 6 - C E P -

0 Plenario do CONFEA, apos apreciar , a , 'beliberacao 
Comissao de Exercicio Profissional considerando o dispostojio. Decrcto n° 

23.196/33, Le i 5.19-1/66., Le i 5.540/68 e Resolucao n° 218/73, deste Consclho Federal, 
considerando o Parecer n° 130, de 01 SET 1995, exarado pelo Consultor Juridico deste 
CONTEA, bem como Parecer n° 203/95-GA, D E C I D I U , por unanimidade, esci&Bwrpr ao CREA-
MG. que possuem atribuicdes nas areas de inventario florestal, rnanejo florestal pianos de 
cone, desmatamento e rcflorestamento, os seguintes profissionais: I * Qfafflgenheiros 
Florestais diplomados em qualquer epoca e os Engenheiros Agronomos, com itribuicoes 
contidas no Decreto n° 23.196/33, ou seja, aqueles diplomados ate como os 

Engenheiros Agronomos que iniciaram o curso ate a promulgacao da L e i f fc j? 2 /66; 2 . Os 
Engenheiros Agromomos diplomados apos 1965, com atribuicSes contidas <ii£p1p;solucao n° 
218/73, do CONTEA, com formacao diversificada em Silvicultura, p o s s ^ n - habilitacao 
restrita para o denvolvimento de uma ou mais das atividades antcr iormeij jggn ;ncionadas, 
dependendo de sua formacao especifica curricular. Presidiu a Sessao o -Ep^en- iciro Civil 
CARLOS PRESTES CARDOSO. Presentes os senhores Conselheiros-FcSer-a.s CARLOS 
ALONSO ALENCAR QUE1ROZ. EDUARDO SIMOES BARBOSA. FERNANDO JOsSHJl MEDEIROS 
COSTA, FRANCISCO DE PAULA NETO. HOSMANY ROSA V1EIRA. INES MARTW^JJB OLIVEIRA 
ALVES, JORGE CABUCU FRE1TAS. JOSE DE RIBAMAR MARTINS DE XEREZ, J08GJN EUDETE DE 
VASCONCELOS, LUIZ ANTONIO ROSSAFA, MARCUS VINICFUS TEDESCO. Q l ) ^ ) AUCUSTO 
CARVALHO DE VELLOSO VI ANN A e RICARDO V E I G A . - . - . - . - . - . -

Cientifique-se e cumpra-se. 

Brasilia, 2i MAR 1996. 

H l / r I Q U E L l D U W 
" P R E S I D J I N T E •<!(*•) 



C O N S E L H O F E D E R A L D E E N G E N H A R I A , 
A R Q U I T E T U R A E A G R O N O M I A j 

- ' ! I 
R E S O L U C A O N° 191, D E 20 M A R 1970. j 

• i l l 
Dispoc sobre a conccssao dc "visto" cm cartcira profissional ou 
cartao dc registro provis6rio. ' 

' . . i J f . i : i , : 

0 Consclho Federal dc Engenharia, Arquitetura c Agronomia, no uso da 
atribuicao que lhe confere a lctra "f" do Art. 27 da Lei n° 5.194, dc 24 DEZ 1966, 

CONSIDERANDO que aos profissionais dc cursos superior c dc grau medio e 
facultado o exercicio dc suas atividades cm qualquer Regiao que nao a dc seu registro dc 
origem; j ; 

CONSIDERANDO que c obrigatorio o visto na cartcira profissional ou no cartao 
dc registro provisorio, . 

R E S O L V E : 
: ; ; I ; i 

Art. 1° - O profissional que pretenda cxcrccr atividade cm qualquer Regiao que 
nao a dc registro dc origem deve rcqucrcr o "visto" na cartcira profissional ou cartao dc 
registro provisorio. 

Art. 2° - 0 rcqucrimcnto deve ser instruido com a documcntacao scguintc: 
1 - cartcira profissional ou cartao dc registro provisorio; 
II - prova dc quitacao da anuidadc; ! i ! j 
III -2 (duas) fotografias, dc frcntc, nas dimensocs 0,03m x 0,04m. 
§ 1° - Os documcntos dos itens I c II scrao apresentados cm original c fotocopia. 
§ 2° - Os originais scrao rcslituidos ao rcqucrcntc, apos ccrtificada, no proccsso, 

a autcnticidadc das copias. • | 
Art. 3° - O "visto" na cartcira profissional ou no cartao de registro provisorio sera 

conccdido apos o registro da cartcira profissional on do cartao dc registro provisorio e 
pagamcnto da taxa corrcspondcntc. 

Art. 4° - O pagamcnto da anuidadc na Regiao dc "visto" dispensa o profissional 
do pagamcnto desta taxa. i ; 

Art. 5° - Havcndo cancclamcnto do registro dc origem dc profissional, fica 
automaticamcnte sem validadc o "visto". 

Art. 6° - O Consclho Regional, apos conccdcr o "visto" roqucrido, comunicara, 
no prazo maximo dc 10 (dcz) dias, ao Consclho que procedcu ao .registro dc origem; as 
informacoes seguintes: 

I - nome do profissional; 
II - numcro do registro da cartcira profissional ou cartao dc registro provisorio; 
III-data da conccssao do visto; ; ! 
IV -designacao do Consclho onde foi paga a ultima anuidadc. 
Art. 7° - A prcscntc Resolucao cntrara cm vigor na data dc sua publicaciio, 

revogando a de n° 176 c demais disposicocs cm contrario. 
; : i 

Rio de Janeiro, 20 MAR 1970. , j [ 

Prof. FAUSTO AITA GAI Eng° NILDO DA SILVA PEIXOTO 
Prcsidcntc 1° Sccrctario 

Publicada no D.O.U. DE 4 MAIO 1970. 
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Institui a ."Anotacfio de Responsabilidade Tccnica" na 
prestacao de servicos de Engenharia, de Arquitetura e 
Agronomia; autoriza a criacao, pelo Consclho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma 
Mi'i!na de Assistencia Profissional, e da outras providencias. 

0 Presidente da Republica, 
Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1° - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execucao de obras ou prestacao 

de quaisquer servicos profissionais referentes a Engenharia, a Arquitetura e a Agronomia 
fica sujeito a "Anotacao de Responsabilidade Tccnica" (ART). 

Art. 2° - A ART define para os efeitos legais os responsaveis tecnicos pelo 
empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia. 

§ 1° - A ART sera efetuada pelo profissional ou pela empresa no Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), de acordo com Resolucao 
propria do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA). . 

§ 2° - O CONFEA fixara os criterios e os valores das taxas da ART "ad 
referendum" do Ministro do Trabalho. 

Art. 3° - A falta da ART sujeitara b profissional ou a empres^a multa prevista na 
aiinea "a" do Art. 73 da Lei n° 5.194, de 24 DEZ 1966, e demais cominacSes legais. 

Art. 4° - O CONFEA fica autorizado a criar, nas condicSes estabelecidas nesta 
Lei, uma Mutua de Assistencia dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia, sob sua fiscalizacao, registrados nos CREAs. 

§ 1° - A Mutua, vinculada diretamente ao CONFEA tera personalidade juridica e 
patrimonio proprios, sede em Brasilia e representacoes junto aos CREAs. ; 

§ 2° - . 0 Regimento da Mutua sera submetido a aprovacao do Ministro do 
Trabalho, pelo CONFEA. 

Art. 5° - A Mutua sera administrada por uma Diretoria Executiva, composta de 5 
(cinco) 'membros, sendo 3 (tres) indicados pelo CONFEA e 2 (dois) pelos CREAs, na 
forma a ser fixada no Regimento. 

Art. 6° - O Regimento determinara as modalidades da indicacao e as funcoes de 
cada membro da Diretoria Executiva, bem como o modo de substituicao, em seus 
impediments e faltas, cabendo ao CONFEA a indicacao do Diretor-Presidente e aos 
outros Diretores a escolha, entre si, dos ocupantes das demais funcoes. 

Art. 7° - Os mandatos da Diretoria Executiva terao duracao de 3 (tres) anos, 
sendo gratuito o exercicio das funcoes correspondentes. 

Art. 8° - Os membros da Diretoria Executiva somcnte poderao ser destituidos por 
decisao do CONFEA, tomada em reuniao secreta, especialmente convocada para esse 
fim, e por maioria de 2/3 (dois tercos) dos membros do Plenario. 

Art. 9° - Os membros da Diretoria tomarao posse perante o CONFEA. 
Art. 10 - O patrimonio da Mutua sera aplicado em titulos dos Governos Federal e 

Estaduais ou por eles garantidos, Carteiras de Poupanca, garantidas pelo Banco Nacional 
da Habilitacao (BNH), Obrigacoes do Tesouro. Nacional, imoveis e outras aplicacoes 
facultadas por Lei para orgao da mesma natureza. 

Paragrafo iinico - Para aquisicao e alienacao de imoveis, havera previa 
autorizacao do Ministro do trabalho. 

Art. 11 - Constituirao rendas da Miitua: 
1 - 1/5 (um quinto) da taxa de ART; 
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II - a fiscalizacao e aprovacao do Balanco, Balancete, Orcamento e da 
Prestacao de Contas da Diretoria Executiva da Miitua; 

III - a elaboracao e aprovacao do Regimento da Miitua; 
IV - a indicacao de 3 (tres) membros da Diretoria Executiva; 
V - a fixacao da remuncracao do pessoal empregado pela Mutua; 
VI - a indicacao do Diretor-Presidente da Mutua; 
VII - a fixacao, no Regimento, da contribuicao prevista no item II do Art. 11; 
VIII - a solucUo dos casos omissos ou das divergencias na aplicacao desta Lei. 
Art. 14 - Aos CREAs, e na forma do que for estabelecido no Regimento, 

incumbira: 
I - recolher a Tesouraria da Miitua, mensalmente, a arrecadacao da taxa de 

contribuicao prevista nos itens I e U do Art. 11 da presente Lei; 
- - I I - indicar os dois membros da Diretoria Executiva, na forma a ser fixada pelo 

Regimento. 
Art. 15 - Qualquer irregularidade na arrecadacao, na concessao de beneficios ou 

no funcionamento da Miitua, ensejara a intervencao do CONFEA, para restabelecer a 
normalidade, ou do Ministro do Trabalho, quando se fizer necessaria. 

Art. 16 - No caso de dissolucao da Miitua, seus bens, valores e obrigacoes serao 
assimiladps pelo CONFEA, ressalvados os direitos dos associados. 

Paragrafo unico - 0 CONFEA e os CREAs responderao, solidariamente, pelo 
deficit ou divida da Miitua, na hipotese de sua insolvencia. 

Art. 17 - De qualquer ato da Diretoria Executiva da Miitua cabera recurso, com 
efeito suspensivo, ao CONFEA. 

Art. 18 - De toda e qualquer decisao do CONFEA referente a organizacao, 
administracao e fiscalizacao da Miitua cabera recurso, com efeito suspensivo, ao 
Ministro do Trabalho. 

Art. 19 - Os empregados do CONFEA, dos CREAs e da propria Miitua poderao 
nela se inscrever, mediante condicoes estabelecidas no Regimento, para obter.cao dos 
beneficios previstos nesta Lei. 

Art. 20 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as 
disposicoes em contrario. 

Brasilia, 7 DEZ 1977; 156° da Independencia e 89° da Republica. 

ERNESTO GEISEL 
Arnaldo Prieto 

Publicada no D.O.U. de 09 DEZ 1977 - Sccao I - Pag. 16.871. 
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C O N S E L H O F E D E R A L D E ENGENHARIA, 
A R Q U I T E T U R A E AGRONOMIA 

R E S O L U C A O N° 250, DE 16 D E Z 1977 

Rcgula o tipo c uso de placas de identificacao de exercicio 
profissional cm obras, instalacoes e servicos de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia. 

0 Consclho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, no uso das 
atribuicSes que lhe confere a alinea "f' do Art. 27 da Lei 5.194, de 24 DEZ 1966, 

CONSIDERANDO que o artigo 16 da citada Lei estabelece a obrigatoriedade de 
colocacao e manutencao de placas em obras, instalacoes e servicos de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia; - : 

CONSIDERANDO que se torna necessario definir o objetivo das placas, 
disciplinar seu uso, fixar suas dimensoes e especificar seu conteiido, 

R E S O L V E : 

Art. 1° - As placas a que se refere o artigo 16 da Lei.n° 5.194, de 24 DEZ 1966, 
tern por finalidade a identificacao do exercicio profissional das pessoas fisica e juridica 
nas obras, instalacoes e servicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, publicos ou 
privados, com vistas a sua fiscalizacao. 

Art. 2° - As placas de identificacao do exercicio profissional deverao, 
obrigatoriamente, permanecer na obra, instalacao ou servico, enquanto durar a atividade 
tecnica correspondente. 

Art. 3° - As placas, perfeitamente visiveis e legiveis ao publico, deverao ter area 
minima igual a 1,00m2. 

Art. 4° - As placas de identificacao do exercicio profissional deverao conter, 
obrigatoriamente, os seguintes elementos indicativos. _ 

1 - Nome do autor ou co-autores do projeto ou projetos, de acordo com seu 
registro no Conselho Regional; 

II - Nome do responsavel ou responsaveis tecnicos pela execucao da obra, 
instalacao ou servico, de acordo com o seu registro no Conselho'Regional; 

III - Atividades especificas pelas quais o profissional ou profissionais sao 
responsaveis; 

I V - Titulo, niimero da carteira profissional e regiao do registro dos 
profissionais; 

V - Nome da empresa executora da obra, instalacao ou servico, se houver, de 
acordo com seu registro no Conselho Regional. 

Paragrafo unico - Quando o mesmo profissional participar como autor do 
projeto ou projetos e executor da obra, instalacao ou servico, o seu nome podera ser 
inscrito uma so vez, desde que indicadas as responsabilidades a seu cargo. 

Art. 5° - 0 nome da empresa que participar da obra, instalacao ou servico, nao 
podera constar da placa de identificacao do exercicio profissional em maior destaque que 
o conferido aos autores do projeto ou responsaveis tecnicos pela execucao, tanto pelo 
tipo, quanto pela cor e tamanho das letras que a placa contiver. 

Art. 6° - O fornecimento das placas e da obrigacao dos profissionais que 
participem do projeto e da execucao da obra, instalacao ou servico, cabendo a colocacao 
e conservacao das mesmas ao responsavel tecnico pela execucao. 
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CONSELHO F E D E R A L DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA 

RESOLUCAO N° 260, DE 21 ABR 1979 

Estabelece normas para o registro de obras intelcctuais no 
Conselho Federal dc Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, no uso das 
atribuicoes que lhe conferem o Art. 17 da Lei 5.938, de 14 DEZ 1973, e o § 4° do Art. 
1° da Resolucao n° 5, de 8 DEZ 1976, do Conselho Nacional de Direito Autoral, 

CONSIDERANDO que o Art. 17 da Lei n° 5.988, de 14 DEZ 1973, contempla o 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia como orgao incumbido do 
registro para seguranca dos direitos do autor de obra intelectual; 

CONSIDERANDO que a Resolucao n° 05, de 8 DEZ 1976, do Conselho 
Nacional de Direito Autoral, atribui ao Consclho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia a expedicao de normas para o registro, de sua competencia, de obra 
intelectual, 

R E S O L V E : - 1- - - - - - - - -

""'Art. 1° - Os autores de projetos, esbocos e obras plasticas concernentes a 
geografia, topografia, engenharia, arquitetura, cenografia e ciencia poderao registra-los 
no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia para efeito de seguranca 
em seus direitos. 

Art. 2° - Quando o registro for requerido por pessoa juridica, esta devera juntar 
ao seu requerimento uma declaracao de cessao de direitos patrimoniais, fomecida pelo 
autor ou autores da obra, quando for o caso. 

Paragrafo unico - O registro da obra pode ser requerido, pelo autor, ou por meio 
. _ de representante com poderes especiais. . . . . . . . . . . 

Art. 3° - O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia podera 
recusar o registro das obras intelectuais mencionadas no Art. 1° da presente Resolucao 
se, por sua natureza, comportarem registro em outro orgao com que mantenham maior 
afinidade. 

Art. 4° - A responsabilidade decorrente do registro e exclusiva dos profissionais 
ou pessoas juridicas que o requererem. 

Art. 5° - O pedido de registro da obra devera ser dirigido ao Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, atraves dos Conselhos Regionais de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, mediante requerimento com a indicacao de: 

I - nome completo ou razao social do requerente, 
II - qualificacao, residencia e sede ou endereco do requerente; 
III -Iugar e tempo da publicacao, quando houver; 
IV - sistema de reproducao que houver sido empregado; 
V - caracteristicas essenciais da obra, de modo a distingui-la de outras 

congeneres. 

Paragrafo unico - O requerimento, instruido com dois exemplares da obra ou das 
respectivas fotografias perfeitamente nitidas, conferidas com o original, com as 
dimensSes minimas de 0,18m x 0,24m, devera ser autuado e encaminhado pelo CREA 
ao Conselho Federal. 
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Nada na vida acontece por acaso: tudo segue uma orientacao Divina, 
Superior. Assim ocorre com os t rabalhos a que nos propomos reaUzar na vida 
didria. Tudo tern um porque. Cabe a cada um de nos compreendermos a razao 
de nosso chamamento na atual existencia, e t rabalharmos com afinco na 
execucao de cada t a r e f a , tentando assim agraciar o Grande Arqu i te to do 
Universo, o Pai Celestial, pela dddiva magnanima da oportunidade da 
reencarnacao, contr ibuindo com a evolucao moral e espir i tual do Planeta, 
escrevendo com dignidade nossa h is tor ia no Livro da Vida. 

(Adriana de Fdtima Meira Vital) 

"As oportunidades para a construcao do bem procedem de Deus. 
O aproveitamento esta em nostodos". 

(Emmanuel - pelo medium Chico Xavier) 


