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Valora~ao de
recursos ambientais
INTRODUc;Ao E JUSTIFICATIVA

A inclusao da questao ambiental na

agenda mundial se intensificou a partir da

segunda metade do seculo XX, onde

surgiram movimentos em varios nfveis

discutindo a importancia do cuidado com os

recursos naturais - suporte da existencia

humana. A evolu<;ao da discussao levou a

uma evolu<;ao teorica de qual seria a

responsabilidade social garantidora da

manuten<;ao dos fluxos de energia

(homeostase1, transforma<;ao de energia,
inputs2 e outputs3 de energia, etc.).

o meio ambiente passa entao de uma

posi<;ao passiva - de cenario para 0

desenrolar das atividades humanas - para

uma outra de componente dessas

atividades. Oaf a necessidade de se avaliar

sua importancia de forma menos romanesca

e mais prMica. A ciencia economica

contribuiu para essa valora<;ao atraves do

seu instrumental teorico, principalmente do

arcabou<;o neoclassico, onde pre<;os foram

atribufdos aos beneffcios fornecidos pela

natureza, e nao so a isso, mas tambem a

sua propria existencia.

A valora<;ao da natureza pode ser

baseada em aspectos eticos, economicos,

ecologicos e polfticos de uma sociedade.

Moura (2000) afirma que um dos maiores

problemas para a economia ambiental e

estabelecer valores para bens ambientais,

tais como qualidade do ar, das aguas e dos

recursos natura is. Por nao serem bens

comercializados no mercado, sua valora<;ao

nao e facilmente aceita pelas pessoas,

embora desejem ter os beneffcios que esses

bens promovem. Assim, a valora<;ao se

sustenta na disponibilidade das pessoas a

pagar por esse servit:;o da natureza.

Ainda na perspectiva da economia

ambiental de valora<;ao, se reconhece a

forma redutora com que a economia

tradicional trata a questao ambiental.

Negret (1994, p.171-172). reportando-se a

Winpenny, cita tres fun<;6es ou servi<;os que
saD realizados pelos "valores da natureza"

ausentes do computo das avalia<;6es

tradicionais. Nessa abordagem da economia

ambiental, a natureza figura como:

Sustento da vida; Fornecedora de materias-

primas e energia; Receptora de resfduos.

Segundo Mota (2001). a valora<;ao

dos recursos naturais pode ser justificada
pelos seguintes aspectos:

Otica da sustentabilidade biologica;

Otica da sustentabilidade ecologica; Como

estrategia de defesa do capital natural;

Como subsfdio a gestao ambiental; Enfoque

nos aspectos economicos.

1. VALOR DA NATUREZA
Ao fornecer 0 arcabou<;o teorico e

conceitual as experiencias mais bem

sucedidas na mensura<;ao do valor de um

bem ambiental, a economia neoclassica foi

adotada e difundida no meio academico

como uma alternativa eficiente nessa

proposi<;ao.

E dessa abordagem, repousante na

"soberania do consumidor", que se

constroem os pilares da valora<;ao da

natureza. Algumas categorias de valor saD

consensuais entre os varios autores que

tratam do tema:

Valor de Uso Oireto. que e utilizado na

produ<;ao ou consumo correntes;

Valor de Uso Indireto, que saD os

servi<;os ecossistemicos, que amparam a

produ<;ao ou consumo;

Valor de Op<;ao, e 0 beneffcio

proporcionado pelo uso futuro do recurso,

baseado no valor esperado (futuro) e
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disposi~ao a pagar das pessoas;

Valor de Existencia, e 0 que se disp6e

a pagar pelo nao uso dos recursos naturais.

Refere-se a quest6es morais, culturais,

eticas ou altrufstas.

As tres primeiras categorias referem-

se a valores de usa e a ultima a valor de

nao-uso.

Borger (1995, p.17) partilha dessa

ideia de valor, porem agrega uma outra

categoria ao valor de nao-uso. Para ela,

existe ainda um Valor de Quase Opqao, que
seria "0 valor das informaqaes futuras,

como par exemplo, novas descobertas

tecnol6gicas, novas conhecimentos sabre

especies de flora e fauna, s{tios

arqueol6gicos, que podem possibilitar

novas usos, e que dependendo das

escolhas anteriores podem ser

inviabilizados se as danos causados forem

irrevers{veis. ".

2. METODOLOGIAS DE VALORAC;Ao
As metodologias de valora~ao pod em

ser apresentadas sob diferentes

nomenciaturas, porem os metodos

costumam ser bastante uniformes. Por

exemplo, no seu estudo, Borger (1995)

utiliza as express6es
Mercado Gonvencional,

Mercado Substituto e

Mercado Hipotetico;

Seroa da Motta (1998)

ja ciassifica os metodos

em funqao de produqao

(metodos da

produtividade marginal

e de mercados de bens

substitutos- reposi~ao,
gastos defensivos e

custos de controle) e funqao de demanda

(metodos de mercados de bens

complementares-pre~os hedonicos e do

custo de viagem-e de valora~ao

conti ngente).

Utilizando a defini~ao de Maia (2002),

tem-se metodos diretos (obtidos

diretamente dos consumidores atraves de

suas disposi~6es a pagar (DAP) por um

bem/servi~o ambiental) e metodos indiretos

(utilizam-se do sistema de altera~ao nos

pre~os dos produtos no mercado devido a

mudan~as ambientais). No Grafico abaixo,

ilustra-se esses metodos de valora~ao e

seus instrumentos de analise:
2.1 Disposic;ao a Pagar Direta

Atraves de questionamento

individual, estima-se 0 valor que a

popula~ao atribui a um determinado bem

ambiental. Atraves desse metoda pode-se

alcan~ar tantos os valores de usa quanta os

de existencia.

o principal instrumento desse metodo

e a Avalia~ao Gontingente, onde as pessoas

sac inquiridas sobre suas disposi~6es a
pagar por determinado beneffcio, ou sua

disposi~ao a receber para aceitar altera~6es

na provisao de um bem/servi~o ambiental.

2.2 Disposic;ao a Pagar Indireta

Neste caso a disposi~ao a pagar e tida

atraves de um mercado de bens

complementares, que dara informa~6es
sobre a demanda pelo bem/servi~o

ambiental. Os metodos indiretos mais

conhecidos sac:

Pre~os Hedonicos4 - sup6e que as

caracterfsticas ambientais iraQ interferir nos

beneffcios que determinada popula~ao

receberia, afetando

inclusive 0 seu pre~o
de mercado.

Normalmente

relaciona 0 beml
servi~o ambiental a

bens privados. Por

exemplo, 0 pre~o de

uma propriedade

pode ser afetado pela
qualidade do solo, do

ar, da proximidade a

um sftio arqueol6gico;

Gusto de Viagem - largamente

utilizado na valora~ao de sftios naturais

para visita~ao publica, esse metodo

considera os gastos dos visitantes para

deslocar-se ao sftio, inciuindo despesas de

transporte, tempo de viagem, ingresso,

entre outros. E feito atraves de

questionarios aplicados a uma ambstra da

popula~ao no local da visita~ao.

2.3 Produtividade Marginal
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Esse metoda atribui um valor de usa

ao bem/servic;;o da natureza relacionando

sua quantidade au qualidade a produc;;ao

de outro prod uta com prec;;odefinido no
mercado. Par tratar-se de uma func;ao dose-

resposta5, permite avaliar a impacto da

variac;;ao da oferta de um bem/servic;;o

ambiental no sistema produtivo.

2.4 Mercado de Bens Substitutos

Esse metoda parte do pressuposto que

quando da perda de qualidade au escassez

do bem/servic;;o ambiental, ira aumentar a
procura par substitutos na tentativa de

manter-se a mesmo nfvel de bem estar da

populac;;ao. Como representantes desse

metoda, temos:

Custos evitados - estima a valor

ambiental atraves dos gastos com

atividades defensivas substitutas au

complementares. Par exemplo, tomemos a

disposic;;ao a pagar par agua

descontaminada, au itens de seguranc;;a em

autom6veis;

Custo de Controle - considera a custo

para evitar a variac;;ao do bem ambiental e

manter a qualidade dos beneffcios gerados

a populac;;ao;

Custo de Reposic;;ao- estima a custo
de reposic;;ao au reparo de um bem

ambiental depois que este e danificado,

atraves do sistema de prec;;osde mercado;

Custo de Oportunidade - refere-se ao

conjunto de atividades que poderiam estar

sendo desenvolvidas na area, em

detrimento da conservac;;ao do bem

ambiental. Seriam as perdas econ6micas

pelo nao-uso de area sob protec;;ao.

Mesmo diante de um quadro

conceitual bastante difundido e largamente

aceito, a abordagem neoclassica ainda

esbarra em limita<;:6es, principalmente de

ordem filos6fica.

Segundo Mota (2001, p.87),

"Utilizando-se do raciocrnio sistemico, as
ativos naturais nao podem ser vistas

somente pela abordagem utilitarista

antropocentrica. A natureza tambem tem

direitos, as animais tem direito a vida e as
plantas tem direito a existencia. Entao,

prec;o e valor, nesse enfoque, nao

representam uma igualdade. (...) Oesse

modo, a expressao do valor e v = sinal de
prec;o + parcela intangrve/."

Tem-se, portanto que a valor de um
recurso ambiental nao pode ser medido

com precisao, uma vez que cada metoda

apresenta pressupostos par vezes irrealistas

e/ou excludentes, que restringem seu usa

tanto pela aspecto metodol6gico quanta da

base informacional que subsidie tal pleito.

CONCLUsAo
A valorac;;ao de ativos ambientais tem

sido um mecanismo de promoc;;ao da
conservac;;ao, uma vez que retrata - em

valores monetarios - a importancia da

manutenc;;ao dos bens e servic;;os prestados

pela natureza. Apesar da dificuldade de se

alcan<;:ar uma estimativa realista de valor, a

utilizac;;ao dos metodos e tecnicas de

valorac;;ao permitem que se tenha alguma
aproximac;;ao concreta.

A analise desses custos e beneffcios, a

considerac;;ao do seu valor de existencia, sao

elementos que podem auxiliar na tomada

de decis6es de usa, regulac;;ao publica au

fins jurfdicos. A abordagem neoclassica,

baseada no utilitarismo e na escolha do

consumidor, foi aquela que se mostrou mais

exequfvel - segundo a maioria dos te6ricos
do assunto - numa possfvel valorac;;ao do

meio ambiente, daf recair sabre essa Escola,

a cessao dos pressupostos que amparam

boa parte das analises em economia
ambiental.

Dessa forma, ao se efetivar a

valorac;;ao de uma area qualquer, e de

importancia crucial um levantamento dos
varios elementos disponfveis e do que

pod em representar - hoje e no futuro - em

termos de sustenta<;:ao da vida em todas as

formas. Ainda que seja necessaria analisar

um componente especffico, como a agua,

par exemplo, e importante lembrar que este

elemento nao possui uma unica func;;ao.

Alem de servir ao consumo humano e

animal, mantem formas de vida de forma

direta, prove as florestas das condic;;6es de

existencia, fixando animais, que nao

precisam fugir do seu habitat, causando

desequilfbrios em outros sistemas ...
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, Homeostase "e 0 conjunto de elementos auto-

reguladores de um sistema aberto [que recebe e

exporta energia e que possui subsistemas] que

permite manter 0 estado de equilibrio do meio
ambiente" (MOTA, 2001. p.16).

2 Seria a energia importada do meio a ser

transformada (MOTA, op. cit. p. 14). Na

economia, pode ser considerados como os

insumos necessarios a produ~ao.

3 Representa 0 que sai do sistema (MOTA, op.

cit. p. 14). Nas ciencias econ6micas podem ser

os produtos acabados e ainda os residuos da

produ~ao.

4 Segundo 0 Dicionario Aurelio. 0 hedonismo e

uma "doutrina que considera que 0 prazer

individual e imediato e 0 Linico bem possivel,

principio e fim da vida moral".

5 Segundo Borger (1995, p.24), a func;:ao dose-

resposta estima "a relac;:aocausa e efeito entre 0

dano e a causa do dano. (...) Para se estimar os

custos ou beneficios associados a degradac;:ao

ou preservac;:ao ambiental deve-se: medir 0 nivel
de qualidade ou degradac;:ao ambiental;

estabelecer a func;:ao dose-resposta entre 0 nivel

de qualidade e os efeitos sobre a saLide,

produc;:ao e os custos ou beneficios associados a
mudan~a ambiental".
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Ao mestre
JOSe CamillOpor

A Editoria do Informe Econ6mico me solicitou
que escrevesse um texto sobre 0 Professor Jose

Camillo da Silveira Filho. Seria uma forma de

homenagear, embora tardiamente, 0 professor ilustre

que construiu esta Universidade e nos deixou

recentemente. Pensei comigo. Vai ser facil. Muito se

tem a abordar quando se trata de uma figura Uio

ilustre e de curriculum enciclopedico.

Comecei entao a rabiscar ... e a destruir

rabiscos. Queria ser original e inedito mas tudo que

conseguia escrever caia na mesmice. Dizer 0 que?

Apontar que 0 Professor Camillo foi uma das mais

brilhantes inteligencias do Estado do Piauf? Isso

muita gente ja escreveu. Afirmar que a consolidagao

da UFPI, como instituigao respeitada, foi obra sua?
Nada de novo. Lembrar que nunca se respirou tanta

liberdade de expressao quanta durante a sua

permanencia na reitoria da UFPI? Ou que nao se

conhece nenhuma atitude de perseguigao ou

revanchismo de sua parte? Enfatizar que ninguem 0

superou em "Piauiensidade". Como tambem que foi 0

grande mestre de todos que tiveram 0 privilegio de

desfrutar de sua convivencia instintivamente

professoral e naturalmente paternal?

Cheguei entao a uma conclusao obvia: e muito

diffcil falar sobre unanimidades. Tudo ja foi dito e

reprisado, por todos os eruditos do Piau!. Assim,

qualquer coisa que eu consiga escrever nao vai


