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RESUMO: A pesquisa teve por objetivo apresentar a viabilidade economica da producao do
camardo marinho, especificamente, a especie Farfantepenaeus subtilis ou camardo-rosa, no estado
do Para. Consideraram-se as taxas minimas de atratividade ou desconto de 6%, 10% e 12 % ao ano,
respectivamente. Efetuou-se a analise financeira, por meio dos instrumentos economicos: valor
presente liquid°, taxa interna de retorno, relacdo beneficio/custo e period° de recuperagdo do capital.
Com base nos resultados apresentados pelos indicadores economicos VPL igual a R$ 5.561,76, TIR
de 16,6% e RB/c igual a 1,12, verificou-se que a producao de camardo é viavel economicamente e
que o investidor recupera o capital investido em quatro anos e cinco meses.
TERMOS PARA INDEXAcAO: Viabilidade Economica, Camara° Marinho, Regido Norte.

ECONOMIC VIABILITY OF SEA SHRIMP "Farfantepenaeus subtilis"
PEREZ-FARFANTE, 1967 (CRUSTACEOUS: DECAPODA: PENAEIDAE)

PRODUCTION IN THE STATE OF PARA

ABSTRACT: The research objective was to present the economic viability of the sea shrimp
production, specifically the species Farfantepenaeus subtilis or pink shrimp, in the State of Para. The
minimum attractiveness or discount rate of 6% 10% and 12% a year, respectively, was considered.
The financial analysis was performed using the following instruments: liquid present value; internal
return ratescost/benefit relationship and capital's recovery period. Based on the results presented by
the economical indicators: VPL equal to R$ 5.561,76, TIR of 16,6% and RB/C equal to 1,12, it was
verified that the shrimp production is economically viable and that the investor recovers the capital
invested in four years and five months.
INDEX TERMS: Economical Viability, Sea Shrimp, North Region.
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1 INTRODUCAO

0 consumo de pescado no Brasil vem
apresentando urn aumento significativo corn
uma demanda superior a oferta interna, esta
Wilma progressivamente reduzida pela
deplegao dos estoques pesqueiros naturais nos
Altimos anos. Diante do enorme deficit
quantitativo e qualitativo alimentar brasileiro,
faz-se necessario direcionar esforgos para o
desenvolvimento de tecnologias de producao
que possam reverter esse quadro (BRASIL,
2004; INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURALS
RENOVAVEIS- IBAMA, 2006).

Por outro lado, o pais possui
potencial para suprir esse deficit, e se tornar o
maior fornecedor mundial de pescados de aguas
interiores e aqiiicultura. Muitos fatores
contribuem para que isso se tome realidade, tais
como: é urn dos unicos paises que ainda possui
abundancia em agua a urn baixo custo; possui
uma costa maritima corn 8.400 km de extensao;
5.500.000 hectares de reservatorios de agua
doce, aproximadamente 12 % da agua doce
disponivel no planeta; clima extremamente
favoravel para o crescimento dos organismos
cultivados, o que permite urn crescimento da
producao durante todo o ono; terras disponiveis
e, relativamente, corn pregos acessiveis na
maior paste do pais, principalmente na regiao
Norte; é urn grande produtor e exportador de
milho e soja, que formam a base da alimentagao
de peixes, crustaceos e moluscos; m'a'o-de-obra
abundante e mercado consumidor crescente,
que ira demandar mais pescados assim que sua
disponibilidade aumentar e os pregos
diminuirem (BRASIL, 2004; IBAMA, 2005).

No Brasil, pela estagnagao da pesca e
pela crescente demanda de camarao, a
carcinicultura vem constituindo uma grande
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alternativa para suprimento da demanda interna
e externa. A partir dos anos 90, a aqiiicultura
assumiu caracteristicas de atividade
econornica. Isso se tornou possivel devido
existencia de tecnologia compativel corn uma
criagao racional, viabilizando diferentes
processor de producao em cativeiro que
permitem o escoamento da produgao, tanto em
larga como em pequena-escala (MARANHAO,
1998).

Entre os anos de 1995 a 2002, a
aqiiicultura nacional apresentou urn
crescimento de 30%, sendo este, um
desempenho bem superior ao mundial, visto
que, a exemplo da maioria dos paises asiaticos,
a intensificagao de seus cultivos ja chegou a
utilizagao maxima dos recursos naturais como a
agua e o solo (SCORVO FILHO; MARTIN;
AYROSA,1998).

Segundo Rocha (1998), a produgao
de camarao marinho foi iniciada na decada de
70 na regiao Nordeste, com a introdugao da
especie exotica Marsupenaeus japonicus. A
carcinicultura brasileira, porem, comegou
adquirir carater tecno-empresarial apenas no
final da decada de 80. De acordo corn o mesmo
autor, as improvisagOes praticadas ate entao,
comecaram a ceder espago ao profissionalismo
e ao planejamento.

Em termos tecnologicos, os pontos
mais fortes do setor aqiiicola brasileiro podem
ser observados na carcinicultura marinha e na
ranicultura, que alcangaram altos niveis de
desenvolvimento. Outro fato que merece
atengao, é a relativa carencia de mao-de-obra
especializada para a atividade, tanto no setor
public° como na iniciativa privada. E possivel
observar algumas tendencias para a aqiiicultura
brasileira num futuro proximo. Estas
tendencias incluem:

Rev. elem. agrar., Belem, n. 48, p.175-191, julJdez. 2007

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


VIABILIDADE ECONOMICA DA PRODU010 DO CAMARAO MARINHO DA ESPECIE "Farfantepenaeus subtilis"
PEREZ-FARFANTE, 1967(CRUSTACEA: DECAPODA: PENAEIDAE) NO ESTADO DO PARA

a) aumento substancial na producao de
camarOes marinhos;

b) rapid() desenvolvimento do cultivo em
gaiolas ou tanques-redes nos
reservatorios;

c) aumento do uso de racOes comerciais e
diminuicao dos cultivos realizados
base de estercos de animais terrestres;

d) maior atencao ao controle sanitario dos
organismos aquaticos;

e) maiores restricOes relativas ao uso e
contaminacao das Aguas doces;

f) maior uso de equipamentos utilizados
em sistemas intensivos;

mais atencao aos mercados externos e
a exportagdo; e o

h) aumento no mimero de produtos
aqiiicolas processados e com valor
agregado.

Por sua vez, a deficiencia na
tecnologia de producao de pos-larvas e de
engorda forgou um cultivo extensivo das
especies nativas Litopenaeus schmitti,
Farfantepenaeus subtilis e Farfantepenaeus
paulensis (NUNES; PARSONS, 1999).

A utilizacao de estruturas e
metodologias alternativas para o cultivo de
camarOes tem sido buscada por pesquisadores
de diversas partes do mundo (ROSENBERRY,
1997; LEE ; WICKINS, 1997; OSTRENSKY,
1997; WASIELESKY, 2000; PEREIRA, 2001).
Isso se deve, principalmente, a diminuigao da
disponibilidade de areas continentais,
elevagdo do custo da terra, a reducao dos custos
operacionais, a necessidade de
desenvolvimento de sistemas geradores de
renda para as populacOes menos favorecidas
das zonas litorfineas e a necessidade de

g)

minimizacao dos impactos da carcinicultura
sobre o meio ambiente.

De acordo corn Nunes (1999) a
camaronicultura marinha mundial foi o setor
aqiiiicola mais importante em termos
comerciais, contabilizando em 1997, a
importancia de US$ 6,1 bilhOes.

Dados apresentados pelo World
Bank (2001), mostram que a producao da
aqiiicultura e o comercio desses produtos
continuam a crescer em ritmo acelerado,
respondendo a crescente demanda global por
camarOes, moluscos e outros produtos
aquaticos. Segundo as estatisticas delta
instituigao financeira, a producao da
aqiiicultura atingiu 59 milhOes de toneladas
com um valor comercializado igual a US$ 70
bilheies em 2000.

Os palses em desenvolvimento
dominam a producao e o comercio da
aqiiicultura, contribuindo corn mais de 80% da
producao e 50% do valor de produtos aquaticos
negociados internacionalmente. A aqiiicultura
esta fazendo uma contribuigao cada vez mais
significativa no comercio mundial de pescado,
assim como no consumo domestico e
continuara a crescer devido a estagnagdo do
suprimento obtido por meio da pesca extrativa
tradicional (WORLD BANK et al., 2003).

Entre os diversos organismos
aquaticos, o cultivo de camardo é um dos mais
promissores da aqiiicultura mundial,
principalmente no Brasil. No infcio dos anos
90, com o incremento da produtividade no
cultivo extensivo de camardo na regido
Nordeste, foi dada atencao ao cultivo semi-
intensivo de cultura de especies nativas. A
tolerancia dessas especies as amplas variagOes
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de salinidade, o rapid° processo de
crescimento, a disponibilidade de femeas
maduras e pos-larvas, e as facilidades de
reproducao em ambiente confinados,
encorajaram o processo de cultivo semi-
intensivo da especie Farfantepenaeus subtilis
(MAIA; NUNES, 2003).

Ressalta-se ainda que o sistema de
cultivo semi-intensivo de producao é o mais
popular na America Latina, apresentando as
seguintes caracterIsticas basicas: trabalha corn
a renovacao de agua dispensando o use de
aeradores mecanicos; adota o arracoamento a
lanco ao inves de raga° em bandejas; realiza
fertilizacao organica para favorecer o

desenvolvimento do alimento natural primario
e secundario e faz o povoamento direto em
viveiros sem use de pre-bercarios intensivos.

De acordo com Carvalho, Ruivo e
Rocha (2007), em seus estudos mostraram que
no Brasil, o camarao apresenta o quarto maior
consumo entre os tipos de pescados, sendo seu
consumo domiciliar per capita igual a
0,114Kg/ano. Destaque deve ser dado a regiao
Norte, onde o camarao é o segundo pescado
mais consumido nos domicffios, destacando-se
os estados do Amapa e Para corn 1,27Kg/ano e
0,95Kg/ano respectivamente (Figura 1).
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Figura 1 Consumo domiciliar per capita de camarao fresco no period° de 2002 e 2003.
Fonte: Panorama da Aqiiicultura, v.17, n. 1, p. 22 -23, maio / jun. 2007.
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1.1OBJETIVOS

0 presente trabalho tem como
objetivo determinar a viabilidade economica da
implantagan de um projeto para producao de
camarao marinho (Farfantepenaeus subtilis-
Perez-Farfante, 1967) ou camarao-rosa em
cativeiro, em area de 1 hectare, na regiao do
salgado no estado do Para, mais
especificamente no municipio de Braganca, e
subsidiar a tomada de decisao de investimentos
por parte dos produtores rurais.

2 MATERIAL E METODOS

2.1 LOCALIZA00

0 municipio de Braganca esta
localizado na regiao Nordeste do estado do
Para, cuja sede esti 1° 03' 22,8" de latitude sul e
46° 45' 50,8" de longitude oeste, com altitude de
29 metros acima do nivel do mar. Possui relevo
pouco acidentado. 0 clima é equatorial super

timid° apresentando temperatura media anual
de 25,5°C. A media anual de umidade relativa
superior a 80% e a precipitacao media anual
situa-se acima de 2.250 mm de chuva. 0
mimero de dias de chuva é sempre superior a
200, anualmente. Os meses mais chuvosos sao
fevereiro, mug° e abril. Os solos sao
profundos, os horizontes superficiais sao
arenosos, desenvolvidos sobre superficies
estaveis. De modo geral apresentam boas
propriedades fisicas, ainda que sejam
quimicamente pobres em nutrientes
(INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE,
2005).

Os dados tecnicos para implantacan
de tanques em solo de terra firme proximo aos
mangues, foram determinados a partir do
municipio referencial de Braganca no estado do
Para, situado na zona do salgado, em parceria
com a prefeitura local em uma area pr6xima ao
mangue corn superficie de um hectare (Figura
2).

Unidade referencial: Municipio de Braganca-Para.
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Figura 2 Estado do Para-Brasil, 2007. Fonte: Secretaria de Planejamento e
Gestao do Estado do Para (2007)
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A escolha do local baseou-se no fato,
de ser representativo do sistema de producao de
camarao marinho, em funcao das interacOes
biofisicas: clima; alta disponibilidade de agua;
temperatura e elementos estrategicos como:
infra-estrutura; distancia entre mercados,

produtor e consumidor garantindo assim, o
escoamento rapido da producao e dos recursos
humanos e financeiros, evidenciando-se urn
desenvolvimento sustentavel da atividade
(Figural 3 e 4).
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Figura 3 Zona do salgado no estado do Para com potencial para implantacan de projetos aqiiicolas
(tanques para criacao de crustaceos).
Fonte: Imagem de satelite NASA USA, 2007.
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Figura 4 Rodovias de acesso a zona do salgado no estado do Para para implantagao de projetos
aqiiicolas (tanques para criacao de crustaceos).

2.2. DADOS DE PRODUcA0

As informacOes basicas sobre os
coeficientes tecnicos de produgao,
produtividade, receitas, custos e outros fatores
nesse sistema produtivo, foram obtidos junto
aos produtores, por mein de visitas tecnicas.
Ressalta-se que os valores referentes a custos,
receitas e fatores de produgao estao atualizados
para o mes de outubro de 2007 e de acordo com
Para (2007) e Brasil (2004).

Os valores sao apresentados em reais
por hectare para cada ciclo de engorda. Sao
praticados dois ciclos por ano, cada urn deles
com duracao de noventa dias. Podendo ser de
ate tres ciclos/ano. Entretanto, adotou-se
apenas urn ciclo de produgao por hectare, uma
vez que o produtor é iniciante nesta atividade
zootecnica.

Rev. eine. agrir., Belem, n. 48, p.175-191, julidez. 2007

Neste estudo, considerou-se uma
densidade de povoamento igual a quinze
camarOes por metro quadrado (15
camaroes/m2). Considerou-se uma taxa de
sobrevivencia media igual a 65%, e uma
produtividade de 1.316 quilos por hectare/ciclo.
Adotou-se ainda, uma conversao alimentar de
1,0 kg de ragao para cada 1,0 kg de camarao
despescado, em media corn 13,5
gramas/unidade.

Os pregos dos insumos como: ragao,
embalagem e valores de venda utilizados nas
planilhas de custos e receitas de producao sao
os pregos medios mensais levantados junto as
feiras livres, mercados, peixarias e demais
pontos de vendas na cidade de Belem em
outubro de 2007 e tambem em conformidade
corn Para (2007).
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2.3 ESTIMATIVAS DE INVESTIMENTO,
CUSTO OPERACIONAL E RECEITAS.

A composigao de custos de produgan
esta baseada no orcamento unitario, conforme
Noronha (1981); Buarque (1984); Holanda
(1985) e Hoffmann (1986). CompOem-se de
todos os itens que entram direta ou
indiretamente na produgdo (engorda do
camarao).

Os coeficientes dos fatores de
produgdo e elementos quantitativos que
formam os custos estao em conformidade corn
Para (2007).

Teoricamente, seus componentes sao
classificados em custos fixos e variaveis.

Representam urn referencial, como se todas as
etapas do processo de engorda fossem
efetuadas em um finico period°,
compreendendo todas as saidas, desde os
investimentos iniciais corn a infra-estrutura,
construgao do tanque ate a despesca do
camarao.

2.3.1 Custos de implantacio do projeto

A construgdo do tanque, corn
superficie de urn hectare, envolveu os custos de
investimento inicial corn compra de terra, taxas,
licengas, infra-estrutura, maquinas e
equipamentos e servigos de viveiro (Tabela 1).

Tabela 1- Custos de investimento inicial para implantacao de viveiro corn 1 hectare, para crindo de
camarao-marinho, valores em (R$1,00), outubro de 2007.

Discriminacao Valor total

Terra, Licenca (Ibama e Sema Pa) e projeto 8.762,00
Maquinas e equipamentos 25.274,56
Infra estrutura 17.660,50
Servicos de viveiro 3.607,87
Custo de implantacao 55 .304,93

Fonte: Dados do calculo, 2007.
Taxa cambial US$ 1,00 =R$ 1,80 BOVESPA em 20 de out de 2007.

2.3.2 Custos de producio variaveis

San todos os custos que variam em
proporgao a quantidade produzida em urn ciclo
produtivo e que poderdo ser modificadas de
acordo corn o nivel de produgdo desejado
(quando nao existe produgdo, o custo variavel é
zero), Hoffmann et al. (1986). Sao compostos
das despesas realizadas corn fatores de
produgdo, sendo representados pelos seguintes
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itens: insumos, mao-de-obra, servigos
mecanicos, custo financeiro e despesas
comerciais (Tabela 2).

2.3.3 Custos de producao fixos

Os custos fixos sao aqueles que nao
variam corn a quantidade produzida no curto
prazo, Hoffmann et al. (1986), ou seja, sao
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todos os custos que incorrem sobre a
propriedade, independentemente de haver ou
nao produgdo, representados pelos seguintes

itens: manutengao de benfeitorias, depreciagdo
em geral, imposto e remuneracAo do capital
(Tabela 2).

Tabela 2 Custos de produgdo do camarao-marinho, para urn ciclo por hectare corn povoamento de
15 camaroes por metro quadrado, corn sobrevivencia de 65%, despescado corn 13,5 gramas e
produtividade de 1.316 kg/ha/ciclo.

Discriminagao Valor total
1 Custos variaveis 1.536,02
Insumos 520,39
Mao -de -obra 382,16
Servigos mecanicos 115,79
Custo financeiro 33,60
Despesas de comercializagao 484,80
2 Custos fixos 1.030,64
Manutengao de benfeitorias 435,69
Depreciagao 154,94
Imposto ITR 75,00
Remuneragao do capital 365,01

Custo Total 1.583,14
Fonte: Dados do calculo, 2007.
Taxa cambial US$ 1,00 = R$ 1,80 BOVESPA em, 20 de out de 2007.

2.3.4 Receitas bruta e liquida

Depreende-se da Tabela 3, os
elementos que formam a receita gerada pelo
projeto tais como: period° de tempo, prego de
venda e valor da produgdo. Produgdo é a
quantidade em quilogramas/hectare/ciclo. A
receita bruta é o valor bruto da produgdo,
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calculado atraves da multiplicagdo do prego
medio de mercado do quilograma de camardo
marinho praticado no mes de outubro de 2007
na cidade de Belem, pela quantidade produzida
em (R$/Kg). Receita liquida, como sendo a
diferenga entre a receita bruta e os custos totais
de producao (Tabela 3).
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Tabela 3 Receitas bruta e liquida de producao do camardo-marinho, para um ciclo por hectare corn
povoamento de 15 camarOes por metro quadrado, corn sobrevivencia de 65%, despescado corn 13,5
gramas e produtividade de 1.316 kg/ha/ciclo. Valor ern R$ 1,00.

Period° em ano Receita bruta Custo total Receita liquida

0 0,00 53.304,93 (53.304,93)
1 19.092,00 2.566,66 16.515,34
2 19.092,00 2.566,66 16.515,34
3 19.092,00 2.566,66 16.515,34
4 19.092,00 2.566,66 16.515,34
5 19.092,00 2.566,66 16.515,34

Fonte: Dados do calculo, 2007.
Taxa cambial US$ 1,00 = R$ 1,80 BOVESPA em 20 de out de 2007.
Producao/hectare/ciclo: 1.316 Kg. Preto medio de venda: (mercado Belem-Pa, outubro de 2007
R$ 14,50/kg)
Receita bruta/hectare: 1.316 Kg x R$ 14,50 = R$ 19.092,00.
Custo de producao: R$ 2.566,66.
Lucro liquido: (R$ 19.092,00 - R$ 2.566,66) = R$ 16.515,34 por hectare/ciclo.

2.4 METODO DE ANALISE DA
VIABILIDADE ECONOMICA

2.4.1 Periodo de tempo

Muitos Salo os metodos disponiveis
para analisar a rentabilidade de projetos de
investimentos no setor produtivo agrario. Entre
as alternativas possiveis, optou-se por aquela
que considera a variacdo do capital no tempo.
No processo de avaliacao e analise de
investimentos, consideram-se os fluxos de
receitas e custos que ocorram ao longo de um
horizonte de tempo. 0 confronto entre esses
dois fluxos possibilita a determinacao dos
retornos aos investimentos.

Neste estudo, como estrategia
metodologica, considerou-se um horizonte de
planejamento de cinco anos, sendo que no ano
zero, realiza-se o investimento inicial e no
periodo urn, assumiu-se que a unidade de
producao encontra-se em plena capacidade
produtiva, e que todas as demais variaveis
permanecem constantes durante os proximos
cinco anos.

2.4.2 Taxa minima de atratividade

A taxa de juros ou de desconto é
definida como o "preco do dinheiro",
ressaltando que este prego varia nab so corn a
quantidade, mas tambem com o tempo em que é
retido ou corn a probabilidade de perda (risco).
Acrescenta-se ainda que os juros podem ser
definidos como a taxa de eficiencia marginal do
capital. Conhecer a taxa de desconto é
fundamental para qualquer produtor
interessado em melhorar sua rentabilidade
economica (LIMA JUNIOR; REZENDE;
OLIVEIRA, 1997)

A magnitude da taxa de desconto a
ser utilizada depende, sobretudo, da posicao
particular do produtor rural, se o investimento
for feito por meio de contratacao de
emprestimos, a sua taxa de desconto tern de ser,
obrigatoriamente, mais elevada que a taxa de
emprestimo, em decorrencia da pretensao
lucrativa e do risco do empreendimento; no
caso do investimento ser implementado com
capital proprio, a sua taxa de desconto devera
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equiparar-se as taxas de descontos de projetos
alternativos sujeitos ao mesmo grau e risco.

Para analisar a viabilidade, foram
consideradas tres taxas de juros como
parametros de descontos dos beneficios
liquidos no period°. A primeira corresponde ao
valor tradicional no mercado brasileiro de
ativos, ou seja, 6% a.a, como remuneracao da
caderneta de poupanca. A segunda corresponde
a taxa de 10% a.a, como taxa de desconto basic°
em conformidade com a taxa efetiva de juros
estabelecida pelo Fundo Constitucional do
Norte (FNO) para os pequenos e medios
produtores, segundo o Programa de
Financiamento a Pesca e Aquicultura,
apresentado pelo Banco da Amazonia S/A, que
representa uma importante referencia
economica para o segmento rural da regiao
Norte, em particular para os produtores do
estado do Para, e de acordo corn o Plano de
Aplicagao dos Recursos para o trienio, 2006 a
2008 do FNO, (BANCO DA AMAZONIA,
2006). Ja a terceira taxa, para efeito de analise e
maior consistencia dos resultados, corresponde
a taxa de 12% a.a, relativa ao artigo
constitucional de remuneracao de capital no
pais Art. 192 paragrafo 3° da Constituicao
Federal do Brasil de 1988. Essa taxa é a mesma
praticada pelo FINAME Financiamento a
Media Empresa Agricola, do BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento Economic° e
Social), acompanha ainda outras modalidades
de investimento, tais como: Obrigacoes
Reajustaveis ou Bonus do Tesouro Nacional
(ORTN), Letras de Cambio, ou mesmo os
fundos de Renda Fixa (RDB, CDB, alem do
open, over night, awes e outras operacifies do
mercado financeiro).

Sobre a segunda taxa, é importante
ressaltar que o Programa de Financiamento
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Pesca e Aqiiicultura tern como objetivo
promover o desenvolvimento da aqiiicultura na
regiao Norte, atraves do fortalecimento e da
modernizacao da infra-estrutura produtiva dos
empreendimentos aqiiicolas, estimulando a
competitividade gerencial, tecnologica,
organizacao da producao, comercializacao,
geragao de emprego e renda, insercao social e
sustentabilidade de toda cadeia produtiva.

Registra-se tambern que a taxa Selic
(Servico de Liquidagao e Custodia) resultado
da media diaria das negociagoes dos titulos
publicos federais, acompanhado pelo Comite
de Politica Monetaria do Banco Central,
servem como referencial de mercado para
estudos de viabilidade economica, que por sua
vez, foi estabelecida sem vieis ern 11, 25% a.a,
conforme reuniao realizada em 19/10/2007, tal
reducao deve-se a baixa cotacao do &Mar (US$
1,00 = R$ 1,80 em 19/10/2007), inflagao sob
controle e outros fatores macroeconomicos de
acordo com o Comite de Politica Monetaria em
2007.

0 fluxo de caixa reflete as entradas e
saidas dos recursos e produtos por unidade de
tempo, ao longo da vida 1%1 do projeto. As
receitas auferidas corn venda da producao sao
obtidas e computadas no terrnino de cada ciclo
produtivo. 0 merit° principal implica em
verificar se as receitas inerentes ao projeto
superam os custos e se ha recursos suficientes
(capital, terra, mao-de-obra) para a implantagao
da unidade de producao do camarao marinho.

2.5. MODELO ANALITICO

Os indicadores economicos
utilizados nesta analise foram: valor presente
liquid° (VPL), taxa interno de retorno (TIR),
relagao beneficio/custo (RB/C) e o period° de
recuperacao do capital investido (payback), em
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concordancia corn (NORONHA, 1981;
BUARQUE, 1984; CASAROTTO;
KOPITKE, 1996; KASSAI et a1.,1999).

2.5.1 Valor presente liquido (VPL)

Entre as alternativas mais
consistentes para analise da viabilidade
econ8mica de projetos de investimento tem-se o
valor presente liquido (VPL). Este instrumento
estima o valor a prego de hoje do fluxo de caixa,
usando para isto a taxa minima de atratividade
(TMA) ou desconto. 0 VPL é compreendido
como sendo a quantia equivalente na data zero
de um fluxo financeiro descontando-se a taxa
de juros determinada pelo mercado.

A atividade rural é desejavel se a
diferenca entre os beneffcios e custos
atualizados a taxa de desconto equivalente ao
use alternativo do dinheiro for positiva. 0 seu
calculo é feito por meio do modelo geral
representado pela expressao:

n
VPL = E Bt-Ct ; (1)

t=1 (1 + i) t

onde:

VPL = valor presente liquido;

B, = beneffcio em cada period° de tempo
(ano) do projeto;

Ct = custo em cada perfodo de tempo (ano) do
projeto;

n = ntimero de anos do projeto ou period() de
tempo usado em cada atividade;

i = taxa de desconto (juros).

2.5.2 Taxa interna de retorno (TIR).

A taxa interna de retorno (TIR) é
defmida como uma taxa de desconto que faz
com que o valor atualizado dos beneffcios seja
igual ao valor atualizado dos custos, sendo um
metodo que depende exclusivamente do fluxo
de caixa do sistema de producao. Constitui-se
uma medida relativa que reflete o aumento no
valor do investimento ao longo do tempo, tendo
em vista os recursos demandados para produzir
o fluxo de receitas.

Considera-se uma atividade viavel,
se sua TIR for igual ou maior que o custo de
oportunidade do capital investido. Em outras
palavras, busca-se determinar se essa taxa de
retorno é alta o suficiente, para fazer com que o
produtor rural realize o investimento.
Conforme equacao abaixo.

n

TIR Bt- Ct =0
t=1 (1 +

Onde:

(2)

B, = beneffcio em cada period° de tempo
(ano) do projeto;

Ct = custo em cada periodo de tempo (ano) do
projeto;

n = ntimero de anos do projeto ou perfodo de
tempo usado em cada atividade;

i* = taxa interim de retorno.
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2.5.3 Relacilo beneficio custo (RB/C)

A relagao beneficio/custo (RB/C)
consiste em determinar a relac'do entre o valor
presente dos beneficios e o valor presente dos
custos para dada taxa de desconto. Assim, o
projeto sera considerado viavel
economicamente, se apresentar o valor da
relagao maior que a unidade, sendo tanto mais
viavel quanto maior for esse valor.

Este Indice transforma-se num
indicador de eficiencia economico-financeira
por sugerir o retorno dos investimentos a partir
da relacao entre a receita e as despesas
efetuadas para viabiliza-la. A (RB/C) indica
quantas unidades de capital recebido como
beneficio sao obtidas para cada unidade de
capital investido no projeto. Quando este indice
é maior que um, ele indica que o investidor tem
ganhos e deve efetuar a aplicacao dos recursos.
Assim considera-se o investimento corn projeto
viavel sempre que o valor da relagao for maior
que 1 (um). Isto leva a valores positivos do VPL
do projeto. Sua expressao matematica é
apresentada abaixo:

R B/C = [ E Bt/ (.1 +i)9 / (1 Ct /(1-Fi)t] ( 3 )
t=1 t=1

Onde:
Bt = beneficio em cada period° de tempo
(ano) do projeto;

C, = custo em cada period° de tempo (ano) do
projeto; i = taxa de desconto (juros)e

n = namero de anos do projeto ou period° de
tempo usado em cada atividade e;
i = taxa de desconto (juros).
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2.5.4 Periodo de recuperacilo do capital
(Payback'`)

Corresponde a nova versao da formula
tradicional do payback, tendo-se como
premissa que o investimento seja recuperado
quando dobra seu valor segundo uma taxa
media de retorno de investimento (TIR). 0
prazo obtido nessa analise perde a relagao direta
com o period° de recuperacao do investimento,
sendo interpretado mais como uma medida de
risco do projeto, ou duracao do projeto.
Obviamente quanto menor este prazo, melhor é
a indicagao do investimento no projeto. E
calculado a partir da formula:

PTIR = Log 2 / Log (1+TIR) } (4)

Onde:
Log = Logaritmo decimal; TIR = Taxa interna
de retorno.

3 RE SULTADOS E DISCUSSAO

Na Tabela 4, estao evidenciados os
resultados do valor presente liquid° (VPL),
relacao beneficio/custo (R/BC), taxa interna de
retorno (TIR) e do period° de recuperacao do
capital investido.

De acordo com os resultados,
observam-se valores presentes liquidos
positivos iguais a R$ 15.343,10; R$ 8.455,64 e
R$ 5.561,76, relativos as tres taxas de desconto,
respectivamente. Isto mostra que a o
investimento na producao de camarao marinho
"Farfantepenaeus subtilis", gera rentabilidade
ao empreendedor. Podendo-se inferir que o
projeto consegue pagar todos os custos e
proporcionar ganhos excedentes de acordo com
os valores supra mencionados.
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Depreende-se ainda da Tabela 4, que
o produtor recupera o capital investido, em 4
anos e 5 meses. Portanto, antes do prazo final do

Tabela 4 Valor presente liquid° (VPL), relacao beneffcio/custo (RB/C), as taxas de desconto de 6%
a.a, 10% e 12% ao ano, taxa in-term de retorno (TIR) e perlodo de recuperagao do capital investido
(Payback'`).

projeto. Isto reflete uma significativa
probabilidade de sucesso do empreendimento.

Taxa de desconto VPL RB/C TIR Payback TIR

6% R$ 15.343,10 1,31

10%

12%

R$ 8.455,64

R$ 5.561,76

1,17 16,62% 4,4 anos

1,12

Fonte: Dados do calculo, 2007.
Taxa cambial US$ 1,00 = R$ 1,80 BOVESPA, em 20 de out de 2007.

Ve-se que a relacao beneffcio/custo
(RB/C) foi maior que a unidade, para a taxa de
desconto de 12% a.a, tem-se 1,12. Isto sinaliza
que o projeto, uma vez implantado, produz 1,12
unidades de beneffcios para cada unidade de
custo.

Verifica-se que a taxa interna de
retorno (TIR) foi significativa, acima de 16,5%
ao ano, portanto supera as tees taxas de
desconto utilizadas na analise. Isto indica em
termos praticos que para cada urn real (R$ 1,00)
investido no projeto, havers um retorno
equivalente anual de R$ 1,16 unidades
monetarias.

4 CONCLUSA0

Este estudo analisou
economicamente a producao de camarao
marinho da especie (Farfantepenaeus subtilis),
no estado do Para. Diante das condicees
estabelecidas nesta pesquisa, os resultados
obtidos permitiram destacar as seguintes
conclusOes:

188

a) os indicadores economicos
apresentaram valores expressivos,
evidenciando a nivel regional que a producao
de camarao marinho é viavel economicamente;

b) a medida que cresce a demanda
pelo produto no mercado varejista da regiao
metropolitana de Belem e no interior do Estado,
como nas feiras-livres, nos supermercados e
hipermercados, alem de peixarias
especializadas, ampliam-se as oportunidades
para novos empreendimentos na aqiiicultura
para a producao do crustaceo, in natura e, ou
processado;

c) sugere-se aos produtores que
comercializem sua producao congelada, que,
desta forma, poderiam vende-la toda de uma so
vez, diminuindo custos com mao-de-obra,
transporte, alimentacao, alern de facilitar o
manejo e ter urn mercado garantido para todo o
seu produto ao final de cada cultivo. Entretanto
, tecnicamente estudos sobre a distribuicao da
producao, ainda precisam ser feitos,
correlacionando a distancia entre o local de
producao e os mercados consumidores;
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d) a analise proposta neste trabalho
pode servir de modelo para avaliacao
econOmica de outros projetos aqiiicolas.
Mesmo nao adotando sistemas contabeis de
controle, pode-se dizer que o produtor ao
investir, tomard decisoes corretas;

e) este tipo de projeto permite
formular politicas publican direcionadas para
os produtores rurais, corn a finalidade de
estabelecer parcerias entre a Universidade
Federal Rural da Amazonia e demais
instituiceies de ensino e pesquisa da regido
Norte, Governos Estaduais e Municipais,
empresas que venham atuar no setor, e demais
segmentos da sociedade.

Muito embora, os resultados
encontrados sejam otimistas, nao se deve fazer
generalizacties sobre a indicacao de
implementacdo dos sistemas em todos os
municipios da Amazonia. 0 que se pode afirmar
é que os indicativos economicos existem, e para
este sistema de producao pesquisado, o retorno
economico é significativo mediante outras
alternativas de investimento.
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