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Flávio Dino suspende emendas 
para universidades do 

Maranhão e mais sete estados
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinou, nesta terça-feira (1°), a imediata suspensão de emendas 

parlamentares para universidades estaduais e suas respectivas fundações de apoio em oito estados. A liminar do ministro vale para 
instituições do Acre, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Sergipe.

Dia do autismo: 
desafios da 

inclusão escolar e 
da alfabetização

LUCIANA BRITES 
CEO do Instituto NeuroSaber, 

psicopedagoga, psicomotricista 

A corrida aos Leões 
alcança R$ 33 bilhões

Crise na Região Tocantina se agrava três meses 
após queda da ponte entre Maranhão e Tocantins 

rês meses após a queda da ponte Juscelino Kubitschek, que ligava Estreito (MA) a Aguiarnópolis (TO), os dramas sociais e 
estruturais na Região Tocantina (que abrange sudoeste do Maranhão e norte do Tocantins) continuam a se aprofundar.  

A necessidade de desviar rotas de caminhões, carretas e demais veículos tem causado grandes prejuízos a população, aumentando o 
tempo de deslocamento em até quatro horas e destruindo rodovias estaduais e vias urbanas. Em algumas estradas do Tocantins (TO’s), 

o asfalto praticamente desapareceu devido ao intenso fluxo de veículos pesados.

Rua do Comércio, em Axixá do Tocantins

Governo do Brasil 
espera ser poupado 
de tarifaço de Trump

Medidas comerciais dos EUA devem ser 
anunciadas nesta quarta. Fernado Haddad, 

informou que causará estranheza caso o Brasil 
sofra alguma retaliação comercial

Autismo: o impacto da luta 
pelo respeito e inclusão

Hoje, 2 de abril, o mundo se junta para celebrar o Dia Mundial 
de Conscientização do Autismo, uma data marcada para promover 
a compreensão e o respeito pelas pessoas com autismo. A data foi 

estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2007, com o 
objetivo de aumentar a conscientização sobre o Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) e promover uma sociedade mais inclusiva e respeitosa.

Fortes chuvas causam transtornos na Ilha 
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IS RA EL BA TIS TA
pro fes sor, ex-de pu ta do fe de ral e Con se -
lhei ro Na ci o nal de Edu ca ção

Especialistas reforçam conscientização sobre autismo
Se gun do psi có lo gos, si nais pre co- 

ces po dem ser per ce bi dos já nos pri- 
mei ros anos de vi da

O mês de abril, mar ca do pe la cam- 
pa nha Abril Azul, re for ça a ne ces si da- 
de de am pli ar a cons ci en ti za ção so bre
o Trans tor no do Es pec tro Au tis ta
(TEA) e pro mo ver uma so ci e da de
mais in clu si va. A ini ci a ti va tem re la- 
ção di re ta com o Dia Mun di al de
Cons ci en ti za ção do Au tis mo, ce le bra- 
do to do 2 de abril por de ter mi na ção
da Or ga ni za ção das Na ções Uni das
(ONU).  Es pe ci a lis tas em psi co lo gia,
edu ca ção e saú de des ta cam as pec tos
es sen ci ais so bre o au tis mo e com par- 
ti lham di cas va li o sas pa ra apoi ar pes- 
so as no es pec tro em di fe ren tes con- 
tex tos.

O TEA é uma con di ção neu ro ló gi ca
que afe ta a co mu ni ca ção e a in te ra ção
so ci al. Si nais pre co ces po dem ser per- 
ce bi dos já nos pri mei ros anos de vi da,
con for me ex pli ca a pe di a tra ne o na to- 
lo gis ta Re na ta Cas tro: “A ob ser va ção
aten ta dos pais e cui da do res é fun da- 
men tal pa ra a de tec ção pre co ce dos
si nais do au tis mo em be bês de um
ano”.

En tre os si nais de aler ta es tão a fal ta
de con ta to vi su al, de sin te res se por in- 
te ra ções so ci ais e atra so na lin gua- 
gem. Pa ra a ge ne ti cis ta Fer nan da
Ayala, o au tis mo tem ba se mul ti fa to ri- 
al. “Além da in fluên cia ge né ti ca, fa to- 
res am bi en tais po dem es tar en vol vi- 
dos. O ma pe a men to ge né ti co é uma
fer ra men ta es sen ci al pa ra com pre en- 
der ca da ca so”, ob ser va ela.

A neu rop si có lo ga Natha lie
Gudayol, por sua vez, re for ça a im por- 
tân cia do Abril Azul co mo um mo- 
men to de cons ci en ti za ção. “O au tis- 
mo não é uma do en ça, mas uma for- 
ma di fe ren te de fun ci o na men to ce re- 
bral. A so ci e da de pre ci sa de sen vol ver
mais em pa tia e res pei to pa ra ga ran tir
uma in clu são re al”, apon ta.

Con fi ra a se guir 10 di cas pa ra apoi- 
ar pes so as no es pec tro:

Res pei te os li mi tes sen so ri ais: am- 
bi en tes com so bre car ga sen so ri al po- 
dem ser de sa fi a do res. O afas ta men to
po de ser ne ces sá rio pa ra re gu lar emo- 
ções.
Crie am bi en tes se gu ros e pre vi sí- 
veis: es pa ços es tru tu ra dos e o uso de
ob je tos sen so ri ais aju dam a pre ve nir

cri ses.
En si ne so bre emo ções: di fi cul da des
na ex pres são emo ci o nal são co muns.
Tra ba lhar o re co nhe ci men to das
emo ções fa ci li ta a co mu ni ca ção.
Iden ti fi que si nais pre co ces na es co- 
la: a es co la de ve aco lher a fa mí lia e su- 
ge rir ava li a ção es pe ci a li za da quan do
ne ces sá rio.
Ga ran ta uma in clu são es co lar efe ti- 
va: in clu são pro mo ve au to es ti ma e
de sen vol vi men to so ci al.
Adap te o cur rí cu lo: di vi dir ta re fas e
ofe re cer pau sas evi ta so bre car ga.
Ca pa ci te edu ca do res pa ra a in clu- 
são: O co nhe ci men to so bre au tis mo
fa ci li ta o ma ne jo de de sa fi os em sa la
de au la.
For ta le ça a par ce ria en tre es co la, fa-
mí lia e te ra peu tas: es sa co ne xão fa vo- 
re ce o pro gres so do alu no.
Com ba ta o bullying e va lo ri ze as di fe- 
ren ças: am bi en tes que res pei tam a di- 
ver si da de são es sen ci ais pa ra o bem-
es tar de to dos.
Com pre en da os de sa fi os emo ci o nais:
a hi per sen si bi li da de sen so ri al po de
le var a es ta dos de so bre car ga in ten sa.
Sai ba Mais

Equilíbrio entre inovação e segurança educacional

Uso de ce lu lar em sa la

de au la ga nha mar co

ro bus to, téc ni co e

prá ti co. Di re tri zes são

pas so de ci si vo ru mo à

for ma ção de ci da dãos

di gi tais

 
No vi da des tec no ló gi cas aden tram

as sa las de au la com uma ve lo ci da de
im pres si o nan te. É um mo vi men to
que mo bi li za edu ca do res no mun do
to do e pro vo ca de ba tes tam bém no
Bra sil. No mês que pas sou, po rém, um
ou tro ti po de ino va ção veio à to na,
com gran de po ten ci al pa ra nor te ar
ações no se tor. Re fi ro-me às Di re tri zes
Ope ra ci o nais Na ci o nais so bre o uso
de dis po si ti vos di gi tais em es pa ços
es co la res, edi ta das pe la Câ ma ra de
Edu ca ção Bá si ca (CEB) do Con se lho
Na ci o nal de Edu ca ção (CNE), nos ter- 
mos da Re so lu ção CNE/CEB nº 2, de
21 de mar ço. Elas tra zem cla re za e
equi lí brio ao te ma e, prin ci pal men te,
en fren tam a ques tão dos usos pe da- 
gó gi co e não pe da gó gi co de ce lu la res.

Em di ver sas oca siões, rei te rei a opi- 
nião que tec no lo gia sem in ten ci o na li- 
da de dis trai e, com pro pó si to, edu ca.
Ago ra, co mo con se lhei ro e re la tor das
di re tri zes, pos so afir mar que a re gu la- 
men ta ção dá um pas so sig ni fi ca ti vo
no sen ti do de tra du zir es sa pers pec ti- 
va em ter mos téc ni cos, com res pal do
de es pe ci a lis tas e com a le gi ti mi da de
pro por ci o na da pe la es cu ta aten ta da

ór gão autô no mo e de par ti ci pa ção so- 
ci al, que au xi lia o Mi nis té rio da Edu- 
ca ção (MEC) em sua mis são de pro- 
mo ver a edu ca ção de qua li da de no
país.

A re so lu ção sur ge, por tan to, pa ra
dar sen ti do prá ti co a um ar ca bou ço
ju rí di co já ro bus to, que en vol ve a Po lí- 
ti ca de Edu ca ção Co nec ta da (Lei nº
14.180/2021), a Po lí ti ca Na ci o nal de
Edu ca ção Di gi tal (Lei nº 14.533/2023)
e cul mi na com a re cen te Lei nº
15.100/2025 — di plo ma que re gu la- 
men ta o uso, por es tu dan tes, de dis- 
po si ti vos ele trô ni cos em es ta be le ci- 
men tos de en si no. Acres cen to que o
te or da nor ma foi for ja do sob a pre- 
mis sa de res pei tar a di ver si da de da re- 
a li da de es co lar bra si lei ra e à luz de um
bem mai or, que é a in te gri da de psi co- 
ló gi ca de nos sas cri an ças e nos sos jo- 
vens.

Di to is so, po de mos aden trar o co- 
ra ção do tex to, que va le pa ra to das as
es co las pú bli cas e par ti cu la res do país
e pre vê tra ta men tos di fe ren ci a dos de
acor do com as eta pas de en si no: edu- 
ca ção in fan til, en si no fun da men tal e
en si no mé dio. Se, por um la do, as me- 
di das res trin gem o uso não pe da gó gi- 
co de ce lu la res e dis po si ti vos do gê ne- 
ro; por ou tro, ga ran tem o uso pe da gó- 
gi co in ten ci o nal, pla ne ja do e su per vi- 
si o na do. Des se mo do, a tec no lo gia
ocu pa um lu gar no pro je to da que la
co mu ni da de es co lar.

A tí tu lo de exem plo, en ten de-se
que cri an ças pe que nas não de vem ter
aces so a es ses apa re lhos no am bi en te
es co lar, den tro ou fo ra de sa la. Pa ra
elas, são re co men da das ati vi da des lú- 
di cas, que tra gam ga nhos pa ra a so ci- 
a li za ção. Em con tra par ti da, es tu dan- 
tes do en si no mé dio se rão in cen ti va- 
dos a pro du zir con teú do di gi tal e a re- 
fle tir so bre o sig ni fi ca do de su as in te- 
ra ções vir tu ais. O pa no de fun do des- 
sa abor da gem é a cha ma da edu ca ção
di gi tal e mi diá ti ca. Ora, o uso cons ci- 
en te dos smartpho nes per mi te to car
em te má ti cas sen sí veis, co mo

im pró prio e ví cio em te la.
A par tir da im ple men ta ção das di- 

re tri zes, os pro fes so res es ta rão ha bi li-
ta dos a re a li zar es se no vo ti po de le- 
tra men to, que aju da, por exem plo, a
di fe ren ci ar ma té ria jor na lís ti ca de
post na in ter net; que es cla re ce so bre o
mo de lo de ne gó cio das re des so ci ais,
cu jo ati vo é a nos sa aten ção. Em re su- 
mo, abre-se uma via pa ra trans for mar
o smartpho ne em um ali a do da ci da- 
da nia di gi tal, mi ti gan do os ma le fí ci os
con tem po râ ne os da dis cór dia, da dis- 
tra ção e do iso la men to so ci al. As sim,
en fa ti za-se que o es pí ri to da re so lu- 
ção não é de re pres são. Pe lo con trá rio,
é um in cen ti vo a ex trair o que a tec no- 
lo gia tem de me lhor.

Sem dú vi da, tu do is so pre ci sa ser
fei to com res pei to ao alu na to, ob ser- 
van do as par ti cu la ri da des e as ex ce-
ções evi den tes, co mo o uso de tec no- 
lo gia as sis ti va pa ra pes so as com de fi- 
ci ên cia. Já os pro fes so res, que es tão
na li nha de fren te des sa gran de em- 
prei ta da, po dem ter a cer te za de que
não fi ca rão de sam pa ra dos. A re so lu- 
ção men ci o na ex pres sa men te a ca pa- 
ci ta ção dos do cen tes. Daí a im por tân-
cia da pre vi são de tri lhas for ma ti vas,
com su ges tão de par ce ri as com o
MEC, a Ca pes (Fun da ção Co or de na- 
ção de Aper fei ço a men to de Pes so al de
Ní vel Su pe ri or) e re des de en si no su- 
pe ri or pa ra pro ver cur sos de re ci cla- 
gem.

A par tir da pu bli ca ção do tex to no
Diá rio Ofi ci al da União (DOU), po de- 
mos ter uma cer te za: o país ga nhou
mais do que uma me ra re gu la men ta- 
ção. Ga nhou uma ver da dei ra car ta de
com pro mis so com a apren di za gem, a
saú de emo ci o nal e a for ma ção in te- 
gral dos es tu dan tes bra si lei ros. Co mo
re la tor des se pa re cer, re a fir mo a im- 
por tân cia de po lí ti cas pú bli cas cons- 
truí das com es cu ta, ci ên cia e com pro- 
mis so pe da gó gi co. A edu ca ção di gi tal
exi ge ca mi nhos cla ros — e a es co la
não po de es tar so zi nha nes ta jor na da.

LU CI A NA BRI TES
é CEO do Ins ti tu to Neu ro Sa ber, psi co pe da go ga, psi co mo tri -
cis ta, mes tre e dou to ran da em dis túr bi os do de sen vol vi -
men to pe lo Mac ken zie, pa les tran te e au to ra de li vros so bre
edu ca ção e trans tor nos de apren di za gem. Ins ti tu to Neu ro -
Sa ber  https://ins ti tu to neu ro sa ber.com.br

Dia do au tis mo:
de sa fi os da in clu são
es co lar e da
al fa be ti za ção

O dia 2 de abril é in ter na ci o nal men te co nhe ci do e ce- 
le bra do co mo o Dia Mun di al do Au tis mo. A da ta foi cri a- 
da pe la Or ga ni za ção das Na ções Uni das (ONU) pa ra
cons ci en ti zar e tra zer vi si bi li da de acer ca des sa ques tão.
Po rém, pa ra além da da ta, de ve mos es tar sem pre vi gi- 
lan tes so bre a im por tân cia e os de sa fi os de in clu são es- 
co lar e da al fa be ti za ção de cri an ças au tis tas.

O Trans tor no do Es pec tro Au tis ta (TEA) é um trans- 
tor no de neu ro de sen vol vi men to ca rac te ri za do por dé fi- 
cits de in te ra ção so ci al, pro ble mas de co mu ni ca ção ver- 
bal e não ver bal e com por ta men tos re pe ti ti vos com in- 
te res ses res tri tos.

Ca rac te rís ti cas co muns no au tis mo são: pou co con ta- 
to vi su al, pou ca re ci pro ci da de, atra so de aqui si ção de
fa la e lin gua gem, de sin te res se ou ina bi li da de de so ci a li- 
zar, di fi cul da de em usar pro no mes, eco la lia, ma ni as e ri- 
tu ais; en tre ou tros.

Por vol ta dos dois anos, a cri an ça po de apre sen tar si- 
nais que in di cam au tis mo. O di ag nós ti co pre co ce é fun- 
da men tal pa ra o tra ta men to. Co mo o trans tor no é um
es pec tro, al gu mas cri an ças com au tis mo fa lam, mas não
se co mu ni cam, ou são pou co flu en tes e até mes mo não
fa lam na da. Uma cri an ça com au tis mo não ver bal se al- 
fa be ti za, mas a di fi cul da de mui tas ve zes é mai or.

Por es te mo ti vo é mui to im por tan te o olhar in di vi du- 
a li za do. Tam bém é im por tan te es tar aten to na pos si bi li- 
da de de co mor bi li da des, co mo, por exem plo, de fi ci ên- 
cia in te lec tu al. Va le res sal tar que, por ou tro la do, al gu- 
mas cri an ças com TEA apre sen tam al tas ha bi li da des.

Os de sa fi os que sur gem no pro ces so de al fa be ti za ção
no au tis mo não im pe dem que ele ocor ra, mas po dem
ser vir de mo ti va ção e ins pi ra ção pa ra os pro fes so res.

A me to do lo gia fô ni ca é a mais in di ca da pa ra o pro ces- 
so de al fa be ti za ção em trans tor nos do neu ro de sen vol vi- 
men to, co mo o au tis mo. O mais im por tan te é con si de- 
rar a in di vi du a li da de de ca da alu no no pla ne ja men to
pe da gó gi co, fa zen do as adap ta ções ne ces sá ri as.

Ati vi da des que po dem es ti mu lar a cons ci ên cia fo no- 
ló gi ca de cri an ças com au tis mo são, por exem plo, sí la- 
bas, em que vo cê es co lhe uma pa la vra e es ti mu la a re pe- 
ti ção das sí la bas que com põem a pa la vra.

Ou tra di ca são os fo ne mas, di re ci o ne a aten ção da cri- 
an ça aos sons que com põem ca da pa la vra, si na li zan do
pa drões e di fe ren ças en tre eles. Já nas ri mas, leia uma
his tó ria co nhe ci da e re pi ta as pa la vras que ri mem.

As cri an ças com au tis mo po dem ter fa ci li da de na
iden ti fi ca ção di re ta das pa la vras. Ou se ja, con se guem
de co rar fa cil men te, mas têm di fi cul da de nas ha bi li da- 
des fo no ló gi cas mais com ple xas, co mo per ce ber o seu
con tex to.

A in clu são es co lar aca ba com a se gre ga ção dos alu nos
com di fi cul da des de apren di za gem, trans tor nos e de fi- 
ci ên ci as. Ain da que a prá ti ca da in clu são apre sen ta no- 
vos de sa fi os, os be ne fí ci os são inú me ros, pa ra to dos.

São Luís, quarta-feira, 2 de abril de 2025

Celio Sergio

Diretor Executivo
celiosergiosf@gmail.com.br

Raimundo Borges
Diretor de Redação

borges@oimparcial.com.br
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Ministro  ordenou  a suspensão imediata das emendas parlamentares destinadas às
universidades estaduais e suas fundações de apoio à pesquisa em oito estados

CAR LOS LEE
Cor res pon den te de Im pe ra triz

Di an te do agra va men to da si tu a- 
ção, o res pon sá vel pe la In fra es tru tu ra
do Es ta do do To can tins, Pau lo Cé sar
Ben fi ca Fi lho fez um ape lo por aju da.
Em res pos ta, o go ver no fe de ral, atra- 
vés do Mi nis tro dos Trans por tes Re- 
nan Fi lho anun ci ou um apor te emer- 
gen ci al de R$ 150 mi lhões pa ra re cu- 
pe rar pe lo me nos 80 quilô me tros de

ro do vi as na re gião.
No en tan to, os re cur sos só de vem

ser li be ra dos em ju lho, o que sig ni fi ca
que os pro ble mas con ti nu a rão se in- 
ten si fi can do nos pró xi mos me ses.

Além dos da nos na in fra es tru tu ra,
os im pac tos so ci ais são alar man tes.

A tra gé dia que ti rou 16 vi das re ve- 
lou não ape nas a inér cia do De par ta- 
men to Na ci o nal de In fra es tru tu ra de
Trans por tes (DNIT), mas tam bém a
de mo ra na res pos ta efe ti va ao co lap so
da mo bi li da de na re gião.

En quan to as so lu ções não che gam,
a po pu la ção da Re gião To can ti na se- 
gue en fren tan do di a ri a men te os des- 
do bra men tos des se de sas tre.

DECISÃO JUDICIAL

Dino suspende emendas
para universidades

O
mi nis tro do Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral (STF) Flá vio Di- 
no de ter mi nou, nes ta ter ça-
fei ra (1°), a ime di a ta sus- 

pen são de emen das par la men ta res
pa ra uni ver si da des es ta du ais e su as
res pec ti vas fun da ções de apoio em oi- 
to es ta dos.

A li mi nar do mi nis tro va le pa ra ins- 
ti tui ções do Acre, Ala go as, Ma ra nhão,
Pa raí ba, Per nam bu co, Pi auí, Rondô- 
nia e Ser gi pe.

A de ci são foi to ma da após os es ta- 
dos não en vi a rem ao Su pre mo ma ni- 
fes ta ção so bre a de ter mi na ção de Di- 
no pa ra que se jam cri a das nor mas e
ori en ta ções so bre a apli ca ção e pres- 
ta ção de con tas re fe ren tes às emen- 
das que são des ti na das às ins ti tui ções.

A exi gên cia cons ta em uma de ci são
as si na da no dia 12 de ja nei ro des te
ano.

Na mes ma de ci são, Flá vio Di no
tam bém de ter mi nou que es ta dos e
mu ni cí pi os têm 90 di as pa ra pres ta- 
rem con tas so bre 6.247 pla nos de tra- 
ba lho não ca das tra dos que en vol vem

as cha ma das “Emen das Pix”.
O im pas se so bre a li be ra ção das

emen das co me çou em de zem bro de
2022, quan do o STF en ten deu que as
emen das cha ma das de RP8 e RP9
eram in cons ti tu ci o nais. Após a de ci- 
são, o Con gres so Na ci o nal apro vou
uma re so lu ção que mu dou as re gras
de dis tri bui ção de re cur sos por emen- 
das de re la tor pa ra cum prir a de ter mi- 
na ção da Cor te.

No en tan to, o PSOL, par ti do que
en trou com a ação con tra as emen das,
apon tou que a de ci são con ti nu a va em
des cum pri men to.

Após a apo sen ta do ria da mi nis tra
Ro sa We ber, re la to ra ori gi nal da ação,
Flá vio Di no as su miu a con du ção do
ca so.

Em agos to do ano pas sa do, Di no
de ter mi nou a sus pen são das emen- 
das e de ci diu que os re pas ses de vem
se guir cri té ri os de ras tre a bi li da de. O
mi nis tro tam bém de ter mi nou que a
Con tro la do ria-Ge ral da União (CGU)
au di tas se os re pas ses dos par la men- 
ta res por meio das emen das do or ça- 

men to se cre to.
Em fe ve rei ro des te ano, o mi nis tro

ho mo lo gou o pla no de tra ba lho no
qual o Con gres so se com pro me teu a
iden ti fi car os de pu ta dos e se na do res
res pon sá veis pe las emen das ao Or ça- 
men to e os be ne fi ciá ri os dos re pas ses.

A de ci são do mi nis tro tam bém li- 
be rou o pa ga men to das emen das des- 
te ano e dos anos an te ri o res que es ta- 
vam sus pen sas por de ci sões da Cor te.

CRISE ESTRUTURAL

Queda da ponte causa transtornos na Região Tocantina

RUA DO COMÉRCIO, EM AXIXÁ DO TOCANTINS — FOTO: REPRODUÇÃO

Três me ses após a que da da pon te
Jus ce li no Ku bits chek, que li ga va Es- 
trei to (MA) a Agui ar nó po lis (TO), os
dra mas so ci ais e es tru tu rais na Re gião
To can ti na (que abran ge su do es te do
Ma ra nhão e nor te do To can tins) con- 
ti nu am a se apro fun dar.

A ne ces si da de de des vi ar ro tas de
ca mi nhões, car re tas e de mais veí cu- 
los tem cau sa do gran des pre juí zos a
po pu la ção, au men tan do o tem po de
des lo ca men to em até qua tro ho ras e
des truin do ro do vi as es ta du ais e vi as
ur ba nas.

Em al gu mas es tra das do To can tins

(TO’s), o as fal to pra ti ca men te de sa pa- 
re ceu de vi do ao in ten so flu xo de veí- 
cu los pe sa dos. Nas ci da des que ser- 
vem co mo ro ta al ter na ti va, os im pac- 
tos são ain da mais vi sí veis, co mo em
To can ti nó po lis, on de o trân si to in ten- 
so já da ni fi cou até re des de es go to,
cau san do trans tor nos pa ra os mo ra- 
do res.

A cor ri da aos Leões
al can ça R$ 33 bi lhões

Coin ci dên cia? Po de ser, mas a po lí ti ca co mo ci ên cia
so ci al não fun ci o na mo vi da a con co mi tân cia ou, ao
con trá rio, a in cer te za. É um jo go no qual es tá pro va do
que a an te vi são de fi ni da do fu tu ro é o se gre do do su ces- 
so. Es ta se ma na, o pre si den te na ci o nal do PSD, Gil ber to
Kas sab lan çou, em Re ci fe (PE), o pre fei to de São Luís,
Edu ar do Brai de pa ra con cor rer ao go ver no do Ma ra- 
nhão em 2026. Por sua vez, Brai de ain da ob ser va o mo vi- 
men to em vol ta, mas com cui da do de não se pre ci pi tar,
con fir man do. Tam bém, não ne ga a dis po si ção de acei- 
tar uma mis são tão em ble má ti ca quan to com ple xa pa ra
qual quer po lí ti co in te res sa do na ca dei ra ocu pa da pe lo
go ver na dor Car los Bran dão.

Tal vez ha ja ou tra coin ci dên cia nes sa em prei ta da ru- 
mo ao Pa lá cio dos Leões. A Jus ti ça Elei to ral es ta be le ce o
pra zo de até 5 de abril de 2026 pa ra go ver na dor ou pre- 
fei to que de se ja rem se de sin com pa ti bi li zar do car go e
con cor rer à elei ção de 6 de ou tu bro. Por tan to, no mes- 
mo dia em que Kas sab anun ci ou na ca pi tal per nam bu- 
ca na que Brai de se rá o can di da to do PSD ao go ver no
ma ra nhen se, o atu al in qui li no do Pa lá cio dos Leões,
Car los Bran dão apa re ceu inau gu ran do obras no no vo
re tor no do Olho d’Água e na Ra po sa, den tro da Ilha Upa- 
on-Açu, ao la do do vi ce Fe li pe Ca ma rão (PT), de quem
ha via me ses an da va dis tan ci a do e sem mui ta con ver sa
amis to sa so bre po lí ti ca.

O lo cal – no va coin ci dên cia – é a Ilha de São Luís, re- 
du to elei to ral em que Edu ar do Brai de foi re e lei to com
70,12% dos vo tos, em 2024. E mais: Bran dão inau gu rou
um gran de re tor no na mes ma Ave ni da dos Ho lan de ses
em que já ha via cons truí do o vi a du to ape li da do de “Ba- 
ca bei ri nha”, via na qual, o pre fei to da Ca pi tal fez a mai or
in ter fe rên cia na his tó ri ca do trân si to e do ur ba nis mo da
ci da de. Sem dú vi da, as obras que mais o pro je ta ram pa- 
ra a re e lei ção. Lo go, os dois go ver nan tes con tra ta ram a
mes ma em pre sa ur ba nís ti ca pa ra uma em prei ta da em
se con ju ga be le za pai sa gís ti ca com so lu ção viá ria de fi ni- 
ti va que vi ra car tão de vi si ta tam bém pa ra pro je tos elei- 
to rais.

Se Bran dão for dis pu tar a elei ção de se na dor te rá que
pas sar o car go ao vi ce Fe li pe Ca ma rão até 5 de abril de
2026, um jo vem de 43 anos, pro cu ra dor da Re pú bli ca e
pro fes sor de Di rei to da Uf ma. Co mo can di da to po de
per ma ne cer no Pa lá cio dos Leões e con cor rer à re e lei- 
ção. Por sua vez, se acei tar o de sa fio anun ci a do pe lo por
Kas sab, um dos po lí ti cos mais prag má ti cos do Bra sil,
Edu ar do Brai de, 49 anos, te rá que pas sar o car go à vi ce
Es mê nia Mi ran da, no mes mo pra zo de Bran dão. Co mo
2026 te rá elei ção pre si den ci al, Fe li pe Ca ma rão (PT) te rá
a cam pa nha res pal da da pe lo pre si den te Luiz Iná cio Lu- 
la da Sil va sen do ou não can di da to. Já Edu ar do Brai de é
um po lí ti co de cen tro e sem iden ti fi ca ção com o bol so- 
na ris mo.

Nas su as inau gu ra ções em São Luís, Bran dão po der
ter ar ru ma do uma en cren ca à sua vol ta. Jun tou na co mi- 
ti va tan to gen te do PT, PC doB e PSB, co mo tam bém os
de pu ta dos bol so na ris tas ro xos Yglésio Moi sés (PRTB) e
o fe de ral Al lan Gar cez, que as su miu na Câ ma ra co mo
su plen te do mi nis tro dos Es por tes, An dré Fu fu ca, mui to
pró xi mo de Car los Bran dão. Ao mis tu rar no mes do bol- 
so na ris mo, ao pe tis mo e até co mu nis tas do PC doB, o
go ver na dor do PSB pa re ce pou co se li xar pa ra a ques tão
ide o ló gi ca que di vi de ho je o Bra sil, com re per cus são nas
elei ções de 2026 mui to mais for te do que se ve ri fi cou em
2022.

Até quan do Bran dão vai con se guir se cer car des sa
tor re de ba bel ide o ló gi ca só o fu tu ro di rá. É nes se mes- 
mo fu tu ro que Brai de es pe ra pa ra se de fi nir pe la pro pos- 
ta de Gil ber to Kas sab, de tê-lo con cor ren do ao Pa lá cio
dos Leões, cu jo ga bi ne te prin ci pal fi ca a me nos de 150
me tros on de des pa cha ho je no Pa lá cio La Ra var dière.
Te o ri ca men te, co mo ci ên cia so ci al, a po lí ti ca é o es tu do
das es tru tu ras de po der e das re la ções en tre as pes so as e
com pre en der co mo se or ga ni za a so ci e da de. No ca so da
dis pu ta do go ver no ma ra nhen se, a Ma te má ti ca tam bém
tem o seu sig ni fi ca do po lí ti co: o or ça men to de 2027, se
fi car pró xi mo do de 2025, se rá ao re dor de R$ 33,056 bi- 
lhões – bo la da que qual quer mor tal te ria o mai or pra zer
em ad mi nis trar.

 

São Luís, quarta-feira, 2 de abril de 2025

https://banca.oimparcial.com.br/
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Demonstração do Resultado
Nota 31/12/2024 31/12/2023

Receita Líquida 17 67.384 67.018
 Custo dos serviços prestados 18 (65.726) (61.907)
Lucro Bruto 1.658 5.111
Receitas (Despesas) Operacionais
 Gerais e administrativas (405) (392)
 Outras despesas operacionais, líquidas (2) (42)
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro 1.251 4.677
Resultado Financeiro 16
 Despesas (79) (15)
 Receitas 351 4.063
 Variações monetárias e cambiais, líquidas 5  
Resultado Antes do Imposto de Renda e 
 Contribuição Social 1.528 8.725
Imposto de renda e contribuição social 9
 Correntes (634) (2.959)
 Diferidos 930  
Resultado Líquido do Exercício 1.824 5.766
Resultado do exercício
 Básico 15.1 0,00479 0,01475
 Diluído 15.2 0,00479 0,01475

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado Abrangente
31/12/2024 31/12/2023

Resultado líquido do exercício 1.824 5.766
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente 1.824 5.766

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Fluxo de Caixa
31/12/2024 31/12/2023

Atividades Operacionais
Resultado líquido do exercício 1.824 5.766
 Ajustes por
  Depreciação, exaustão e amortização 16.553 15.896
  Rendimentos sobre aplicações financeiras (nota 16) (325) (4.057)
  Apropriação de encargos financeiros de arrendamento (nota 16) 11 11
  Variações cambiais e monetárias, líquidas (nota 16) (5)
  Imposto de renda e contribuição social diferidos (nota 9) (930)
 Decréscimo (acréscimo) em ativos
  Contas a receber de partes relacionadas (29.322) (5.743)
  Estoques (41)
  Tributos a recuperar 299 (175)
  Despesas antecipadas 251 (198)
 Acréscimo (decréscimo) em passivos
  Fornecedores (204) 1.062
  Tributos a recolher 742 3.416
  Contas a pagar com partes relacionadas (363)
  Outros passivos  (270)
 Caixa gerado (aplicado) das operações (11.510) 15.708
  Pagamento de imposto de renda e contribuição social (1.154) (3.885)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais (12.664) 11.823
Atividades de Investimentos
  Aplicações financeiras, líquidas 16.065 16.809
  Adições de imobilizado (nota 10) (135) (3.626)
  Adições de intangível (nota 11) (1.788) (7.306)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos 14.142 5.877
Atividades de Financiamentos
  Redução de capital (nota 14.1) (16.000)
  Dividendos pagos (1.369) (1.833)
  Pagamento de contratos de arrendamentos (32) (16)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (1.401) (17.849)
Acréscimo (decréscimo) líquido no caixa e equivalentes de caixa 77 (149)
  No início do exercício 16 165
  No final do exercício 93 16
Acréscimo (decréscimo) líquido no caixa e equivalentes de caixa 77 (149)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Relatório da Administração
Visão Geral: A Itacel é uma Companhia controlada pela Maxcel, que atua como concessionária no Porto de Itaqui. 
Desempenho Econômico-Financeiro: Resultados: As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e 
somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração em sua gestão. As demonstrações 
financeiras foram expressas em milhares de Reais (“R$”), exceto se expresso de outra forma e foram preparadas 
com base no custo histórico como base de valor, bem como considerando a continuidade de suas atividades 
operacionais. Receita Líquida: A receita líquida da Companhia em 2024 foi de R$67.384 mil, contra R$67.018 mil 
em 2023, resultado da prestação de serviços de movimentação e armazenagem de carga geral de papel e celulose. 
Custo dos Serviços Prestados: O custo dos serviços prestados em 2024 foi de R$65.726 mil contra R$61.907 em 

2023, resultado do aumento nos custos dos serviços contratados para a movimentação e armazenagem de carga 
geral de papel e celulose. Lucro Bruto: O lucro bruto foi de R$1.658 mil em 2024, comparado ao lucro bruto de 
R$5.111 mil em 2023, e é explicado pelo resultado operacional acima descrito. Despesas Gerais e Administrativas: 
As despesas gerais e administrativas totalizaram R$405 mil em 2024, 3,32% superior ao registrado em 2023 no valor 
de R$392 mil. Estas despesas referem-se, substancialmente, aos gastos com seguro garantia de concessão de 
R$211. Resultado Financeiro Líquido: O resultado financeiro líquido foi positivo em R$277 mil em 2024, 93,16% 
inferior ao resultado positivo de R$4.048 mil em 2023. Esse resultado é decorrente, principalmente, da redução na 
posição de caixa e consequentemente na redução dos rendimentos das aplicações financeiras. Resultado Líquido: 
A Companhia registrou um lucro de R$1.824 em 2024, em comparação ao lucro de R$5.766 mil em 2023. 
Dividendos: Em decorrência do resultado líquido de 2024, a Companhia irá distribuir R$233 de dividendos. Rating: 

Ao longo de 2024, a Companhia manteve o rating de grau de investimento (brAAA) na escala global pela Fitch 
Ratings, Standard & Poor’s e Moody’s para a maioria dos seus investimentos financeiros. Sustentabilidade: A 
Companhia está sujeita ao mesmo nível de sustentabilidade estabelecido pela sua controladora, a Maxcel S.A., que 
por sua vez, está sujeita a sua controladora Suzano S.A. Governança: A Companhia está sujeita ao mesmo nível 
de governança estabelecido pela sua controladora, a Maxcel S.A., que por sua vez, está sujeita a sua controladora 
Suzano S.A. Auditoria e Controles Internos: A Companhia está sujeita ao mesmo nível de auditoria e controles 
internos estabelecidos pela sua controladora, a Maxcel S.A., que por sua vez, está sujeita a sua controladora 
Suzano S.A. Pessoas: A Companhia está sujeita aos mesmos pilares de construção e vivência da Cultura 
estabelecidos pela sua controladora, a Maxcel S.A., que por sua vez, está sujeita a sua controladora Suzano S.A.

Balanço Patrimonial
Nota 31/12/2024 31/12/2023

Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 93 16
  Aplicações financeiras 6 323 16.063
  Contas a receber de partes relacionadas 8 41.766 12.444
  Estoques 41
  Imposto de renda e contribuição social a recuperar 7 501 53
  Tributos a recuperar 7 17 318
  Despesas antecipadas 226 477
 Total do ativo circulante 42.967 29.371
 Não Circulante
  Tributos a recuperar 7 2
  Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.1 930
  Imobilizado 10 8.879 10.036
  Direito de uso 66 87
  Intangível 11 344.630 358.082
 Total do ativo não circulante 354.507 368.205
Total do Ativo 397.474 397.576

Nota 31/12/2024 31/12/2023
Passivo
 Circulante
  Fornecedores 12 2.572 2.781
  Contas a pagar de arrendamentos 22 20
  Tributos a recolher 13 1.347 1.124
  Imposto de renda e contribuição social a recolher 13 187
  Contas a pagar com partes relacionadas 8 52 415
  Dividendos a pagar 14.2 233 1.369
 Total do passivo circulante 4.226 5.896
 Não Circulante
  Contas a pagar de arrendamentos 58 81
 Total do passivo não circulante 58 81
Total do Passivo 4.284 5.977
 Patrimônio Líquido 14
  Capital social 380.923 380.923
  Reservas de lucros 12.267 10.676
 Total do patrimônio líquido 393.190 391.599
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 397.474 397.576

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Reservas de lucros

Capital 
social

Incentivos 
fiscais

Reserva 
legal

Reserva para 
aumento de capital

Resultado do 
exercício

Patrimônio 
líquido total

Saldos em 31 de dezembro de 2022 396.923  460 5.819  403.202
 Resultado do exercício 5.766 5.766
Transações de capital com os sócios
 Dividendos mínimos obrigatórios (nota 14.2) (1.369) (1.369)
 Redução de capital (nota 14.1) (16.000) (16.000)
Mutações internas do patrimônio líquido
 Constituição de reservas (nota 14.3)   288 4.109 (4.397)  
Saldos em 31 de dezembro de 2023 380.923  748 9.928  391.599
 Resultado do exercício 1.824 1.824
Transações de capital com os sócios
 Dividendos mínimos obrigatórios (nota 14.2) (233) (233)
Mutações internas do patrimônio líquido
 Constituição de reservas (nota 14.3)  801 91 699 (1.591)  
Saldos em 31 de dezembro de 2024 380.923 801 839 10.627  393.190

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

1. Contexto Operacional: Em 9 de outubro de 2018, foi lavrada a escritura pública de constituição da Itacel - 
Terminal de Celulose de Itaqui S.A. (“Itacel” ou “Companhia” ou “SPE”), controlada da Maxcel Empreendimentos e 
Participações S.A. (“Maxcel”). Em 12 de dezembro de 2018, a Companhia obteve a homologação perante a Junta 
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) de sua constituição. A Itacel foi constituída na forma de Sociedade 
de Propósito Específico (“SPE”), com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, é uma sociedade por 
ações de capital fechado, regida por estatuto social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Em 
27 de julho de 2018, a Suzano S.A., por meio de sua controladora Maxcel, participou do leilão nº. 3/2018, realizado 
pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”), para o arrendamento de áreas e infraestruturas 
públicas, as quais realizarão a movimentação e armazenagem de carga geral de papel e celulose. A Maxcel 
apresentou a proposta vencedora para a concessão da área de 53.545 metros quadrados no Porto de Itaqui, 
localizado no estado do Maranhão, cujo direito de outorga da concessão foi registrado em suas demonstrações 
financeiras, no valor equivalente a R$100. A garantia de proposta do arrendamento previu a constituição de uma 
arrendatária, neste caso, a Itacel, a qual é responsável pela execução do objeto do contrato de concessão. O prazo 
de concessão inicial é de 25 (vinte e cinco) anos, podendo ser prorrogado por até 70 (setenta) anos. A SPE é 
sociedade por ações, constituída de acordo com a lei brasileira, por prazo indeterminado, com a finalidade exclusiva 
de explorar o arrendamento. O terminal começou a operar no Porto de Itaqui em São Luís - Maranhão em 02 de 
setembro de 2022. A Companhia é controlada pela Maxcel que detém 100% de participação nas ações ordinárias 
do capital social, que por sua vez, é controlada pela Suzano S.A. As demonstrações financeiras foram aprovadas 
pela Diretoria Executiva da Companhia em 31 de março de 2025.
2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras foram 
preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração em sua gestão. As 
demonstrações financeiras foram expressas em milhares de Reais (“R$”), exceto se expresso de outra forma. A 
preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração faça julgamentos, use estimativas e adote 
premissas na aplicação das práticas contábeis, que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e 
passivos. Contudo, a incerteza relativa a esses julgamentos, premissas e estimativas poderia levar a resultados que 
requeiram um ajuste significativo ao valor contábil de certos ativos e passivos em exercícios futuros. As práticas 
contábeis que requerem maior nível de julgamento e complexidade, bem como para as quais estimativas e 
premissas são significativas, estão divulgadas na nota 3.2.13. As principais políticas contábeis materiais aplicadas 
na preparação das demonstrações financeiras estão divulgadas na nota 3. As demonstrações financeiras foram 
elaboradas considerando a continuidade de suas atividades operacionais.
3. Resumo das Políticas Contábeis Materiais: As demonstrações financeiras foram elaboradas utilizando políticas 
e práticas contábeis consistentes para ambos os exercícios apresentados. Não houve mudança de qualquer 
natureza em relação a tais políticas e métodos de cálculos de estimativas, exceto pelas novas políticas contábeis 
apresentadas na nota 3.1, adotadas a partir de 1º de janeiro de 2024. 3.1 Novas políticas contábeis e mudanças 
nas políticas contábeis: As novas normas e interpretações emitidas, até a emissão das demonstrações financeiras, 
estão descritas a seguir. 3.1.1 Alterações ao CPC 40 (R1) - Acordos de financiamentos de fornecedores e no 
CPC 03 (R1) - Demonstração dos Fluxos de Caixa antecipada): As alterações passam a requerer que a entidade 
divulgue informações adicionais sobre seus acordos de financiamento de fornecedores que permita aos usuários 
avaliar os efeitos desses acordos nos passivos e fluxos de caixa da entidade e na exposição da entidade ao risco de 
liquidez. As divulgações requeridas pelas alterações, que permitiriam a compreensão dos efeitos desses acordos 
sobre os passivos, fluxos de caixa e liquidez incluem: (a) os termos e as condições dos acordos; (b) no início e no 
encerramento do período de reporte: (i) os valores contábeis, e as rubricas associadas apresentadas no balanço 
patrimonial da entidade, dos passivos financeiros que fazem parte de um acordo de financiamento de fornecedores; 
(ii) os valores contábeis, e rubricas associadas, dos passivos financeiros divulgados de acordo com o item (i) para 
os quais os fornecedores já receberam o pagamento dos financiadores; e (iii) a faixa de datas de vencimento; e (c) 
o tipo e o efeito de alterações não caixa nos valores contábeis dos passivos financeiros divulgados de acordo com 
o item (b)(i). A Companhia avaliou o conteúdo deste pronunciamento e não identificou impactos. 3.1.2 Alterações 
ao CPC 06 (R2) - Passivo de arrendamento em uma transação de venda e retroarrendamento (sale and 
leaseback): O item 100(a) do CPC 06 exige que um vendedor-arrendatário avalie o ativo de direito de uso resultante 
de uma transação de venda e retroarrendamento na proporção do saldo contábil anterior do ativo que se relaciona 
com o direito de uso que o vendedor-arrendatário retém. Assim, numa transação de venda e retroarrendamento, o 
vendedor-arrendatário reconhece apenas a quantia de qualquer ganho ou perda relacionado com os direitos 
transferidos para o comprador-arrendador. As alterações refletirão na mensuração do passivo de arrendamento do 
vendedor-arrendatário a fim de restringir o reconhecimento de qualquer ganho referente ao direito de uso mantido, 
fazendo com que o vendedor-arrendatário reconheça no resultado do exercício a diferença entre os pagamentos 
efetuados pelo arrendamento e os pagamentos que reduzem o valor contábil do passivo de arrendamento. A 
Companhia avaliou o conteúdo deste pronunciamento e não identificou impactos. 3.1.3 Alterações ao CPC 26 (R1): 
Classificação de passivos como circulante ou não circulantes e passivos não circulantes com covenants: As 
alterações aprimoram as informações fornecidas pela entidade quando o seu direito de diferir a liquidação de um 
passivo por pelo menos doze meses está sujeito ao cumprimento de cláusulas restritivas (covenants). A classificação 
de passivos como circulantes ou não circulantes baseia-se no cumprimento de covenants que sejam requeridos na 
data de reporte ou antes dessa data, mas nunca em relação a eventos futuros, além de requerer divulgação de 
informações nas notas explicativas que permitam aos usuários das demonstrações financeiras avaliar o risco de que 
o passivo possa se tornar exigível dentro de doze meses, incluindo as condições pactuadas (por exemplo, sua 
natureza e a data em que a entidade deve cumpri-las), se a entidade teria cumprido as condições com base em suas 
circunstâncias no final do período de reporte e como a entidade espera cumprir as condições após o final do período 
de reporte. A Companhia avaliou o conteúdo deste pronunciamento e não identificou impactos. 3.1.4 Decisão da 
agenda do IFRIC sobre a divulgação de receitas e despesas para segmentos reportáveis (CPC 22): Em julho 
de 2024, o IASB aprovou uma decisão da agenda do IFRIC em relação ao relatório de segmentos reportáveis. A 
decisão trata de como uma entidade aplica os requisitos do parágrafo 23 do CPC 22 para divulgar para cada 
segmento reportável os valores específicos relacionados ao lucro ou prejuízo do segmento. A Companhia avaliou o 
conteúdo deste pronunciamento e não identificou impactos. 3.2 Políticas contábeis adotadas: As novas normas e 
interpretações emitidas, até a emissão das demonstrações financeiras, estão descritas a seguir. 3.2.1 Moeda 
funcional e de apresentação: A Companhia definiu que a sua moeda funcional e de apresentação é o Real, bem 
como a base de preparação de suas demonstrações financeiras. 3.2.2 Caixa e equivalentes de caixa: Compreende 
os saldos de caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata, cujos vencimentos originais, 
na data da aquisição, eram iguais ou inferiores a 90 dias, prontamente conversíveis em um montante conhecido de 
caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor. 3.2.3 Instrumentos financeiros: 3.2.3.1 
Classificação: Os instrumentos são classificados com base nas características individuais dos instrumentos e no 
modelo de gestão do ativo ou da carteira em que está contido, cujas categorias de mensuração e apresentação são: 
(i) custo amortizado; e (ii) valor justo por meio do resultado. As compras e as vendas regulares de ativos financeiros 
são reconhecidas na data de negociação, ou seja, na data a qual a Companhia se compromete a comprar ou vender 
o ativo. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham 
vencido ou sido transferidos, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. 3.2.3.1.1 
Instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado: São instrumentos mantidos pela Companhia (i) 
com o objetivo de recebimento de seu fluxo de caixa contratual e não para venda com realização de lucros ou 
prejuízos e (ii) cujos termos contratuais dão origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, 
exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Suas variações são 
reconhecidas na rubrica de resultado financeiro, líquido. Compreende o saldo das rubricas caixas e equivalentes de 
caixa e contas a receber. 3.2.3.1.2 Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: 
São classificados nessa categoria, os ativos financeiros que não sejam mensurados ao custo amortizado ou ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes. Suas variações são reconhecidas na rubrica de resultado 
financeiro, líquido. Compreende o saldo da rubrica de aplicações financeiras. 3.2.3.2 Redução ao valor recuperável 
(impairment) de ativos financeiros: 3.2.3.2.1 Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado: 
Anualmente, a Companhia avalia se há evidência de que o ativo financeiro possa estar sujeito a perda por redução 
ao valor recuperável (impairment), sendo que é registrada, somente, após a verificação do resultado de um ou mais 
eventos ocorridos posteriormente ao reconhecimento inicial e se impactar nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro que possa ser estimado de maneira confiável. Os critérios utilizados para determinar se há evidência 
de perda por redução ao valor recuperável (impairment) incluem: (i) dificuldade financeira relevante do emitente ou 
tomador; (ii) evento de default no contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal; (iii) 
quando a Companhia, por razões econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do tomador de 
empréstimo, garante ao tomador uma concessão que o credor não receberia; (iv) torna-se provável que o tomador 
declare falência ou outra reorganização financeira;
(v) o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras; (vi) 
dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma 
carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda 
ser identificada com os ativos financeiros individuais na carteira. O montante da perda por redução ao valor 
recuperável (impairment) é mensurado pela diferença entre o valor contábil e o valor presente dos fluxos de caixa 
futuros estimados descontados à taxa de juros original do ativos financeiros. O valor contábil do ativo financeiro é 
reduzido e o valor da perda por redução ao valor recuperável (impairment) é reconhecida na demonstração de 
resultado do exercício. Em mensuração subsequente, havendo uma melhora na classificação do ativo, como por 
exemplo, melhoria no nível de crédito do devedor, a perda por redução ao valor recuperável (impairment) reconhecida 
anteriormente, deve ser revertida na demonstração do resultado. 3.2.4 Imobilizado: Mensurado pelo custo de 
aquisição, formação, construção ou desmobilização, líquido dos impostos recuperáveis. Este custo é deduzido da 
depreciação acumulada e perda por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável, que é o maior 
valor entre o de uso e o de venda, menos os custos de venda. A depreciação é reconhecida com base na vida útil 
econômica estimada de cada ativo pelo método linear. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de 
depreciação são revisados anualmente e os efeitos de quaisquer mudanças nas estimativas são contabilizados 
prospectivamente. Os terrenos não sofrem depreciação. Os ganhos e as perdas em alienações de ativos imobilizados 
são mensurados pela comparação do valor da venda e o valor contábil residual e são reconhecidos na rubrica de 
outras receitas (despesas) operacionais, líquidas na data de alienação. 3.2.5 Intangível: Os ativos intangíveis 
adquiridos são mensurados ao custo no momento do seu reconhecimento inicial. Os ativos intangíveis adquiridos 
em uma combinação de negócios têm seu custo definido como o valor justo na data de aquisição. Após o 
reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas 
por redução do valor recuperável, quando aplicável. Ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados ao 
longo da vida útil econômica e avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável (impairment) sempre 
que houver indício de perda de seu valor econômico. O período e o método de amortização para um ativo intangível 
com vida útil definida são revisados no mínimo ao final de cada exercício social. A amortização de ativos intangíveis 
com vida útil definida é reconhecida na demonstração do resultado na categoria de despesa relacionada ao seu uso 
e consistente com a vida útil econômica do ativo intangível. 3.2.5.1 Contratos de arrendamento e de concessão 
de serviços: A infraestrutura necessária à prestação de serviços de movimentação e armazenagem de carga geral 
de papel e celulose são registradas no intangível e será revertida ao poder concedente após o encerramento do 
contrato de arrendamento. O concessionário tem acesso para construir e/ou operar a infraestrutura para a prestação 
dos serviços em nome do poder concedente, nas condições previstas no contrato. Nos termos dos contratos de 
concessão, o concessionário atua como prestador de serviço, construindo ou melhorando a infraestrutura usada 
para prestar um serviço, além de operar e manter essa infraestrutura durante determinado prazo. O concessionário 
reconhece um ativo intangível à medida que recebe o direito (autorização) de cobrar os usuários pela prestação dos 
serviços de movimentação e armazenagem de carga geral de papel e celulose. O direito de exploração de 
infraestrutura é oriundo dos dispêndios realizados na construção de obras de melhoria em troca do direito de cobrar 
pela utilização da infraestrutura. A amortização do direito de exploração da infraestrutura é reconhecida linearmente 
na demonstração de resultado durante o prazo de concessão, que é de no máximo de 24 (vinte e quatro) meses 
contados da assinatura do Termo de Aceitação Provisória. 3.2.6 Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) 
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), correntes e diferidos e incertezas sobre tratamento 
de tributos sobre o lucro (ICPC 22): Os tributos sobre o lucro compreendem o imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro líquido, correntes e diferidos. Esses tributos são reconhecidos na demonstração do resultado. O 
encargo corrente é calculado com base nas leis tributárias promulgadas no país em que atua e geram lucro 
tributável. A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas nas declarações de imposto de renda 
com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações, com base nos 
valores que deverão ser pagos às autoridades fiscais. Os impostos e contribuições diferidos passivos são 
reconhecidos sobre as diferenças temporárias entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis 
nas demonstrações financeiras. Os impostos e contribuições diferidos são determinados com base nas alíquotas 
vigentes na data do balanço e, que devem ser aplicadas quando forem realizados ou quando forem liquidados. Os 
impostos e contribuições diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro 
tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções 
de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que 
podem, portanto, sofrer alterações. Os impostos e contribuições diferidos ativos e passivos são compensados e 
apresentados pelo montante líquido no balanço sempre que relacionado com a mesma entidade legal e mesma 
autoridade fiscal. 3.2.7 Fornecedores: Corresponde às obrigações a pagar por bens ou serviços que foram 
adquiridos no curso normal das atividades da Companhia, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva e ajustadas pelas variações 
monetárias e cambiais incorridas, quando aplicável. 3.2.8 Dividendos: A distribuição de dividendos é reconhecida 
como um passivo, apurado com base na legislação societária, no estatuto social e na política de dividendos da 
Companhia, que estabelece que o dividendo mínimo anual é de 25% do lucro líquido ajustado, desde que declarados 
antes do final do exercício. Qualquer parcela excedente dos dividendos mínimos obrigatórios, caso seja declarada 
após a data do balanço, deve ser registrada na rubrica dividendos adicionais propostos, no patrimônio líquido, até 
aprovação pelos acionistas em assembleia geral. Após aprovação, é efetuada a reclassificação para o passivo 
circulante. 3.2.9 Capital social: As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. 3.2.10 Reconhecimento 
da receita: Abrangem receitas de juros sobre ativos financeiros, mensurados pela taxa efetiva de juros, despesas 
bancárias e variações monetárias sobre outros ativos e passivos. As receitas e despesas de juros são reconhecidas 
no resultado por meio do método dos juros efetivos. 3.2.11 Receitas e despesas financeiras: Abrangem receitas 
de juros sobre ativos financeiros, mensurados pela taxa efetiva de juros, despesas bancárias e variações monetárias 
sobre outros ativos e passivos. As receitas e despesas de juros são reconhecidas no resultado por meio do método 
dos juros efetivos. 3.2.12 Resultado básico e diluído por ação: O cálculo do resultado básico por ação é efetuado 
por meio da divisão do resultado líquido do exercício, atribuído aos detentores de ações ordinárias da Companhia, 
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o exercício. O cálculo do resultado diluído 

por ação é efetuado por meio da divisão do resultado líquido do exercício, atribuído aos detentores de ações 
ordinárias da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o exercício, 
somados à quantidade média ponderada de ações ordinárias que seriam emitidas na conversão de todas as ações 
ordinárias potenciais diluidoras. 3.2.13 Julgamentos, estimativas e premissas contábeis materiais: Conforme 
divulgado na nota 2, a Administração utilizou-se de julgamentos, estimativas e premissas contábeis com relação ao 
futuro, cuja incerteza pode levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil de certos ativos, 
passivos, receitas e despesas em exercícios futuros, e são apresentados a seguir: • análise anual do valor
recuperáveldeativosnãofinanceiros(notas10e11);•vidaútildosbensdoativoimobilizadoeintangíveiscomvida
útildefinida (notas10e11); •análiseanualdovalor recuperávelde tributos (notas7e9);e •arrendamento.A
Companhia revisa continuamente as premissas utilizadas em suas estimativas contábeis e qualquer alteração, é 
reconhecida nas demonstrações financeiras no período em que tais revisões são efetuadas. 3.3 Políticas contábeis 
ainda não adotadas: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas ainda não adotadas até 31 de 
dezembro de 2024, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar essas novas normas, alterações e 
interpretações, se aplicável, quando entrarem em vigor e não espera ter um impacto material decorrente de sua 
aplicação em suas demonstrações financeiras, exceto pela IFRS 18 (IFRS® Accounting Standards), conforme 
divulgado abaixo. Com relação aos IFRS mencionados abaixo, não houve a promulgação do CPC correspondente. 
3.3.1 Alterações do CPC 02 (R2): Ausência de permutabilidade (aplicável para períodos anuais com início em 
ou após 1º de janeiro de 2025): As alterações criarão requerimentos para que a entidade aplique uma abordagem 
consistente para avaliar se uma moeda é permutável por outra moeda e, quando não for, para determinar a taxa de 
câmbio apropriada a utilizar e as divulgações a serem realizadas. Nesse contexto, a permutabilidade é tida como 
inexistente quando, para um determinado fim, a entidade não consegue obter mais do que uma quantia insignificante 
de moeda estrangeira. Para tal, a entidade avalia: (i) a tempestividade para se obter moeda estrangeira; (ii) a 
habilidade prática (e não intenção) de obter moeda estrangeira; e (iii) os mercados ou mecanismos de troca 
disponíveis que criam direitos e obrigações executáveis. 3.3.2 Alterações ao IFRS 9 e IFRS 7 - Classificação e 
Mensuração de Instrumentos Financeiros (aplicável para período anuais com início em ou após 1º de janeiro 
de 2026): Em 30 de maio de 2024, o IASB emitiu emendas direcionadas ao IFRS 9 e IFRS 7 para responder a 
questões recentes que surgem na prática e para incluir novos requisitos não apenas para instituições financeiras, 
mas também para entidades corporativas. Essas emendas: • esclarecem a data de reconhecimento e
desreconhecimento de alguns ativos e passivos financeiros, com uma nova exceção para alguns passivos 
financeirosliquidadospormeiodeumsistemadetransferênciaeletrônicadedinheiro;•esclarecemeadicionam
mais orientações para avaliar se um ativo financeiro atende ao critério de pagamentos exclusivos de principal e juros; 
•adicionamnovasdivulgaçõesparacertos instrumentoscomtermoscontratuaisquepodemalterarosfluxosde
caixa (como alguns instrumentos financeiros com características vinculadas ao  cumprimento de metas ambientais, 
sociaisedegovernança);e•atualizamasdivulgaçõesparainstrumentosdepatrimôniodesignadosavalorjustopor
meio de outros resultados abrangentes. 3.3.3 IFRS 18 Apresentação e Divulgação nas Demonstrações 
Financeiras (aplicável para período anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2027): A IFRS 18 substituirá 
a IAS 1 Apresentação das demonstrações financeiras, introduzindo novos requisitos que ajudarão a alcançar a 
comparabilidade do desempenho financeiro de entidades semelhantes e fornecerão informações mais relevantes e 
transparência aos usuários. Embora a IFRS 18 não impacte o reconhecimento ou a mensuração de itens nas 
demonstrações financeiras, espera-se que seus impactos na apresentação e divulgação sejam generalizados, em 
particular aqueles relacionados à demonstração do desempenho financeiro e ao fornecimento de medidas de 
desempenho definidas pela administração nas demonstrações financeiras. A administração está atualmente 
avaliando as implicações detalhadas da aplicação do novo padrão nas demonstrações financeiras da Companhia. 
Da avaliação preliminar de alto nível realizada, os seguintes impactos potenciais foram identificados: (i) Embora a 
adoção do IFRS 18 não tenha impacto no lucro líquido da Companhia, a Companhia espera que o agrupamento de 
itens de receitas e despesas na demonstração de lucros e perdas nas novas categorias impactará como o lucro 
operacional é calculado e relatado. Da avaliação de impacto de alto nível realizada pela Companhia, os seguintes 
itenspodempotencialmenteimpactarolucrooperacional:•Asdiferençascambiaisatualmenteagregadasnoitem
de linha “outras receitas e outros ganhos/(perdas) - líquidos” no lucro operacional podem precisar ser desagregadas, 
comalgunsganhosouperdas cambiais apresentadasabaixodo lucrooperacional. •O IFRS18 tem requisitos
específicos sobre a categoria em que os ganhos ou perdas de derivativos são reconhecidos - que é a mesma 
categoria que as receitas e despesas afetadas pelo risco que o derivativo é usado para gerenciar. Embora a 
Companhia atualmente reconheça alguns ganhos ou perdas no lucro operacional e outros em custos financeiros, 
pode haver uma mudança em onde esses ganhos ou perdas são reconhecidos, e a Companhia está atualmente 
avaliando a necessidade de mudança. (ii) Os itens apresentados nas demonstrações financeiras primárias podem 
mudar como resultado da aplicação do conceito de “resumo estruturado útil” e dos princípios aprimorados sobre 
agregação e desagregação. Além disso, como o ágio deverá ser apresentado separadamente na demonstração da 
posição financeira, a Companhia desagregará o ágio e outros ativos intangíveis e os apresentará separadamente na 
demonstração financeira. (iii) A Companhia não espera que haja uma mudança significativa nas informações que 
são atualmente divulgadas nas notas porque o requisito de divulgação de informações materiais permanece 
inalterado; no entanto, a maneira como as informações são agrupadas pode mudar como resultado dos princípios 
deagregação/desagregação.Alémdisso,haveránovasdivulgaçõessignificativasnecessáriaspara:•medidasde
desempenhodefinidaspelaadministração;•umaaberturadanaturezadasdespesasparalinhasapresentadospor
função na categoria operacional da demonstração do resultado - essa abertura é necessária apenas para despesas 
decertanatureza;e•paraoprimeiroperíodoanualdeaplicaçãodoIFRS18,umareconciliaçãoparacadalinhana
demonstração do resultado entre os valores reformulados apresentados pela aplicação do IFRS 18 e os valores 
apresentados anteriormente pela aplicação do IAS 1. (iv) Da perspectiva de demonstração de fluxo de caixa, haverá 
mudanças em como os juros recebidos e pagos são apresentados. Os juros pagos serão apresentados como fluxos 
de caixa de financiamento e os juros recebidos como fluxos de caixa de investimento, o que é uma mudança da 
apresentação atual como parte dos fluxos de caixa operacionais. A Companhia aplicará o novo padrão a partir de 
sua data efetiva obrigatória de 1º de janeiro de 2027. A aplicação retrospectiva é necessária e, portanto, as 
informações comparativas para o ano financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2026 serão reformuladas de 
acordo com o IFRS 18. 3.3.4 IFRS 19 Subsidiárias sem Responsabilidade Pública: Divulgações (aplicável para 
períodos anuais como início em ou após 1º de janeiro de 2027): Emitido em maio de 2024, o IFRS 19 permite 
que certas subsidiárias elegíveis de entidades controladoras que reportam de acordo com as normas contábeis 
IFRS apliquem requisitos de divulgação reduzidos.
4. Instrumentos Financeiros e Gerenciamento de Riscos: 4.1 Gerenciamento de riscos financeiros: 4.1.1 
Visão geral: Em decorrência de suas atividades, a Companhia está exposta a diversos riscos financeiros, sendo os 
principais fatores considerados pela Administração são: (i) liquidez; e (ii) crédito. A Administração dos riscos de 
liquidez e de crédito da Companhia é realizada pela controladora Suzano, de forma consolidada, e se concentra na 
diminuição, mitigação ou transferência de exposições aos riscos de mercado. 4.1.2 Classificação: Todas as 
transações com instrumentos financeiros estão reconhecidas contabilmente e classificadas nas seguintes 
categorias:

Nota 31/12/2024 31/12/2023
Ativos
 Custo amortizado
  Caixa e equivalentes de caixa 5 93 16
  Contas a receber de partes relacionadas 8 41.766 12.444

41.859 12.460
 Valor justo por meio do resultado
  Aplicações financeiras 6 323 16.063

323 16.063
42.182 28.523

Passivos
 Custo amortizado
  Fornecedores 12 2.572 2.781
  Contas a pagar de arrendamento 80 101
  Contas a pagar com partes relacionadas 8 52 415
  Dividendos a pagar 233 1.369

2.937 4.666
39.245 23.857

4.2 Administração de risco de liquidez: A Companhia tem como objetivo manter uma posição de caixa e 
aplicações financeiras de forma a fazer frente aos seus compromissos financeiros e operacionais. O montante 
mantido em caixa tem como objetivo cumprir com os desembolsos previstos no curso normal de suas operações, 
enquanto o excedente é investido, em geral, em aplicações financeiras de alta liquidez contratadas junto às 
instituições financeiras com alto grau de investimento de acordo com a Política de Gestão de Caixa da controladora 
Suzano S.A. O monitoramento da posição de caixa é acompanhado pela Administração da Companhia, por meio de 
relatórios gerenciais e participação em reuniões de desempenho com frequência determinada. Os vencimentos 
contratuais remanescentes dos passivos financeiros estão apresentados a seguir e representam os fluxos de caixa 
não descontados:

31/12/2024
Valor contábil Valor futuro Até 1 ano 1 - 2 anos

Passivos
 Fornecedores 2.572 2.572 2.572
 Dividendos a pagar 233 233 233
 Contas a pagar de arrendamento 80 80 22 58

2.885 2.885 2.827 58

31/12/2023
Valor contábil Valor futuro Até 1 ano 1 - 2 anos

Passivos
 Fornecedores 2.781 2.781 2.781
 Dividendos a pagar 1.369 1.369 1.369
 Contas a pagar de arrendamento 101 101 20 81

4.251 4.251 4.170 81

4.3 Administração de riscos de crédito: Está relacionado à possibilidade do não cumprimento do compromisso da 
contraparte em uma transação. O risco de crédito é administrado corporativamente e decorre de caixa e equivalentes 
de caixa e aplicações financeiras. 4.3.1 Bancos e instituições financeiras: A Companhia, com o objetivo de mitigar 
o risco de crédito, mantêm suas operações financeiras diversificadas entre bancos, com principal concentração em 
instituições financeiras de primeira linha classificadas como high grade pelas principais agências de classificação de 
risco. O valor contábil dos ativos financeiros que representam a exposição ao risco de crédito está apresentado a 
seguir:

31/12/2024 31/12/2023
Caixa e equivalentes de caixa 93 16
Aplicações financeiras 323 16.063

416 16.079

As contrapartes, substancialmente instituições financeiras, com as quais são realizadas operações que se 
enquadram em caixa e equivalente de caixa e aplicações financeiras são classificados por agências avaliadoras 
conforme o risco apresentado a seguir:

Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
31/12/2024 31/12/2023

Classificação de risco (1)

 brAAA 416 16.079
416 16.079

1) Utilizamos o Brazilian Risk Rating e a classificação é concedida pelas agências Fitch Ratings, Standard & Poor’s 
e Moody’s.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa

31/12/2024 31/12/2023
Caixa e bancos 93 16

93 16
6. Aplicações Financeiras

Taxa média % a.a. 31/12/2024 31/12/2023
Em moeda nacional
 Fundos de investimentos 98,01% do CDI 323 16.063

323 16.063

Circulante 323 16.063
Os fundos de investimento alocam os recursos em instrumentos de renda fixa, diversificados entre títulos de 
instituições privadas e títulos públicos. As carteiras de investimento são monitoradas com frequência pela 
Companhia, com o objetivo de verificar o cumprimento da política de investimento, que busca baixo risco e alta 
liquidez dos títulos.
7. Tributos a Recuperar

31/12/2024 31/12/2023
IRPJ/CSLL - a compensar 501 53
PIS/COFINS - sobre aquisição de imobilizado 2
PIS/COFINS - operações 15 318
ICMS - sobre aquisição de imobilizado 2  

520 371

Circulante 518 371
Não circulante 2
8. Partes Relacionadas: As transações da Companhia com a Suzano S/A foram efetuadas a preços e condições 
específicas, bem como as práticas de governança corporativa adotadas e aquelas recomendadas e/ou exigidas pela 
legislação. As transações referem-se basicamente a (i) prestação de serviço portuário e (ii) reembolso de despesas. 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2024, não houve alterações relevantes nas condições dos contratos, 
acordos e transações celebradas, bem como não houve novas contratações, acordos ou transações de naturezas 
distintas celebradas entre a Companhia e suas partes relacionadas.
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Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais, exceto onde especificamente indicado de outra forma)

Saldo a receber
31/12/2024 31/12/2023

Parte relacionada Natureza
Suzano S.A. Prestação de serviço portuário 41.766 12.444

41.766 12.444

Saldo a pagar
31/12/2024 31/12/2023

Parte relacionada Natureza
Suzano S.A. Reembolso de despesas 52 415

52 415

Receitas
31/12/2024 31/12/2023

Parte relacionada Natureza
Suzano S.A. Prestação de serviço portuário 70.883 71.070

70.883 71.070

9. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (“CSLL”)
9.1 Composição do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, diferidos

31/12/2024 31/12/2023
Prejuízo fiscal do imposto de renda 681
Base negativa da contribuição social 245
Diferenças temporárias ativas   
 Arrendamento 4  

930
Ativo não circulante 930
Devido a projeção futura de lucro tributário, a Companhia passou a constituir imposto de renda e contribuição social 
diferidos.
9.2 Conciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o resultado líquido

31/12/2024 31/12/2023
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o resultado 1.528 8.725
Imposto de renda e contribuição social pela alíquota nominal de 34% (520) (2.967)
Efeito tributário sobre diferenças permanentes
 Multas e outros 3 (12)
 Não constituição de tributo diferido (4)
 Incentivos fiscais 813 24

296 (2.959)
Imposto de renda
 Corrente (251) (2.169)
 Diferido 684  

433 (2.169)
Contribuição social
 Corrente (383) (790)
 Diferido 246  

(137) (790)
Resultado com imposto de renda e contribuição 
 social no exercício 296 (2.959)
10. Imobilizado

Imobilizado 
em 

andamento
Móveis e 

utensílios

Equipamentos 
de 

informática

Máquinas 
e 

equipamentos Total
Taxa de depreciação média a.a. %  10,00 20,00 9,45   
Custo acumulado 3.546 2.194 1.026 541 7.307
Depreciação acumulada  (55) (51) (13) (119)
Saldo em 31 de dezembro de 2022 3.546 2.139 975 528 7.188
 Adições 3.626 3.626
 Depreciação (235) (485) (58) (778)
 Transferências e outros (2.204) 206 1.866 132  
Custo acumulado 4.968 2.400 2.892 673 10.933
Depreciação acumulada  (290) (536) (71) (897)
Saldo em 31 de dezembro de 2023 4.968 2.110 2.356 602 10.036
 Adições 135 135
 Depreciação (240) (579) (473) (1.292)
 Transferências e outros (5.021)  19 5.002  
Custo acumulado 82 2.400 2.911 5.675 11.068
Depreciação acumulada  (530) (1.115) (544) (2.189)
Saldo em 31 de dezembro de 2024 82 1.870 1.796 5.131 8.879
No exercício findo em 31 de dezembro de 2024, a Companhia avaliou os impactos de negócio, mercado e climático 
e não identificou nenhum evento que indicasse a necessidade de efetuar um teste para verificação e qualquer 
provisão referente ao valor recuperável (impairment) do ativo imobilizado.
11. Intangível

31/12/2024 31/12/2023
No início do exercício 358.082 365.875
 Adições 1.788 7.306
 Amortização (15.240) (15.099)
No final do exercício 344.630 358.082
Representados por Taxa média % a.a.
 Concessão de portos 4,10 342.280 357.321
 Intangível em andamento 1.740
 Softwares 20,00 610 761

344.630 358.082

Custo 359.870 373.181
Amortização (15.240) (15.099)
No final do exercício 344.630 358.082
12. Fornecedores

31/12/2024 31/12/2023
Em moeda nacional
 Terceiros 2.572 2.781
 Partes relacionadas - Suzano S.A. 52 415

2.624 3.196
13. Tributos A Recolher

31/12/2024 31/12/2023
Imposto sobre Serviços (“ISS”) 908 626
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) 255 337
Instituto Nacional do Seguro Social (“INSS”) 80 55
Programas de Integração Social (“PIS”) 55 72
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (“ICMS”) 17
Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) 10 5
Imposto de Renda para Pessoas Jurídicas (“IRPJ”) e 
 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) 187
Outros 22 29

1.347 1.311
14. Patrimônio Líquido: 14.1 Capital social: No exercício findo em 31 de dezembro de 2024, o capital social 
subscrito e integralizado da Companhia era de R$380.923 dividido em 380.922.783 ações ordinárias, todas 
nominativas, escriturais e sem valor nominal (R$396.923 em 31 de  dezembro de 2023 dividido em 396.922.783 
ações ordinárias). 14.2 Dividendos: O estatuto social da Companhia estabelece que o dividendo mínimo anual é de 
25% do lucro líquido do exercício ajustado nos termos do artigo 202 da Lei no 6.404/76. No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2024, com base nos critérios estabelecidos pelo estatuto social, apurou-se dividendos mínimos 
obrigatórios e constituição de reservas, conforme apresentado a seguir:

31/12/2024 31/12/2023
Lucro líquido do exercício 1.824 5.766
 Constituição da reserva legal - 5% 91 288
 Constituição da reserva de incentivos fiscais 801  
Base de cálculo dividendos 931 5.478
 Dividendos mínimos obrigatórios - 25% 233 1.369
14.3 Reservas: São constituídas pela apropriação de lucros da Companhia, após a destinação para pagamentos 
dos dividendos mínimos obrigatórios e após a destinação para as diversas reservas de lucros, conforme apresentado 
a seguir: (i) legal: constituída na base de 5% do lucro líquido do exercício nos termos do artigo 193 da Lei no 
6.404/76 e limitado a 20% do capital social, considerando que no exercício em que o saldo da reserva legal 
acrescido dos montantes das reservas de capital exceder a 30% do capital social, não será obrigatória a destinação 
de parte do lucro líquido do exercício social para a reserva legal. A utilização desta reserva está restrita à 
compensação de prejuízos e ao aumento de capital social e visa assegurar a integridade do capital social. No 
exercício findo em 31 de dezembro de 2024, o saldo dessa reserva era de R$839 e em 31 de dezembro de 2023, o 
saldo dessa reserva era de R$748. (ii) aumento de capital: constituída na base de até 90% do saldo remanescente 
do lucro líquido do exercício e limitado a 80% do capital social, nos termos do Estatuto Social da Companhia, após 
a destinação à reserva legal e aos dividendos mínimos obrigatórios. A constituição desta reserva visa assegurar à 
Companhia adequadas condições operacionais. No exercício findo em 31 de dezembro de 2024, o saldo dessa 
reserva era de R$10.627 e em 31 de dezembro de 2023, o saldo dessa reserva era de R$9.928.
(iii) incentivos fiscais: em determinação do artigo 30 da Lei no 12.973/14 e do artigo 19 do Decreto no 1.598/77, a 
Companhia, pelo lucro apurado no exercício, constituiu sua reserva de incentivos fiscais. No exercício findo em 31 
de dezembro de 2024, o saldo dessa reserva era de R$801.
(iii)
14.4 Destinação do resultado

% limite sobre o 
capital social Destinação do Resultado Saldo de reservas

31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023
Reserva de incentivos fiscais 801 801
Reserva legal 20,00% 91 288 839 748
Reserva para aumento de capital 80,00% 699 4.109 10.627 9.928
Dividendos mínimos obrigatórios 233 1.369   

1.824 5.766 12.267 10.676
15. Resultado por Ação: 15.1 Básico: O resultado básico por ação é calculado mediante a divisão do resultado 
líquido do exercício, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas e que compõe o capital social.

31/12/2024 31/12/2023
Resultado atribuível aos acionistas controladores 1.824 5.766
 Quantidade média ponderada de ações ordinárias - em milhares 380.923 390.830
Resultado básico por ação ordinária - R$ 0,00479 0,01475

continua 
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15.2 Diluído: A Companhia não possui dívida conversível em ações e opções de compra de ações, bem como 
outros itens potenciais para fins de diluição, desta forma, o resultado diluído por ação é igual ao resultado básico por 
ação.
16. Resultado Financeiro, Líquido

31/12/2024 31/12/2023
Despesas financeiras
 Juros sobre débitos fiscais e previdenciários (65) (3)
 Apropriação de encargos financeiros de arrendamento (11) (11)
 Outras despesas financeiras (3) (1)

(79) (15)
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 325 4.057
 Juros sobre outros ativos 26 6

351 4.063
Variações monetárias e cambiais, líquidas
 Outros ativos e passivos 5  

5  
Resultado financeiro, líquido 277 4.048

17. Receita Líquida
31/12/2024 31/12/2023

Receita bruta de serviços prestados 78.582 78.155
 Impostos sobre serviços prestados (PIS, COFINS e ISS) (11.198) (11.137)
Receita líquida 67.384 67.018

18. Receitas (Despesas) por Natureza
31/12/2024 31/12/2023

Custo dos serviços prestados
 Custos com serviços e materiais (42.706) (41.710)
 Depreciação e amortização (16.532) (15.877)
 Custos logísticos (3.154) (2.576)
 Arrendamento de área portuária de concessão pública (1) (781) (720)
 Aluguéis de máquinas e equipamentos (1) (850) (70)
 Outros (1.703) (954)

(65.726) (61.907)
Despesas gerais e administrativas
 Seguros (211) (223)
 Impostos e taxas (54) (20)

31/12/2024 31/12/2023
 Depreciação (21) (19)
 Outras despesas gerais e administrativas (119) (130)

(405) (392)
(1) Os aluguéis foram analisados pela Administração e estão fora do escopo do CPC 06 (R2).
19. Cobertura de Seguros: A Companhia mantém cobertura de seguro para danos materiais na mesma apólice de 
risco operacional da Suzano S.A., cujo limite máximo para indenização para Companhia é de US$1.000.000, 
equivalentes a R$6.192.300, assim como a cobertura de seguro de responsabilidade civil de operador portuário, no 
montante de R$100.000 no exercício findo em 31 de dezembro de 2024. Os estoques de celulose estão segurados 
pela apólice de transporte internacional com vigência até novembro de 2025. A Administração da Companhia 
considera esse valor suficiente para cobrir possíveis riscos de responsabilidades, sinistros com seus ativos e lucros 
cessantes.

Diretoria
Marcos Moreno Chagas Assumpção

Leonardo Barretto de Araujo Grimaldi
João Alberto Fernandez de Abreu

Arvelino Cassaro - Contador CRC 1ES007400/O-4 S SP

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas
Itacel - Terminal de Celulose de Itaqui S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Itacel - Terminal de Celulose de Itaqui S.A. (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações 
elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2024, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as 
demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler 
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com 
as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 

Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração da Companhia é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria,exercemosjulgamentoprofissionalemantemosceticismoprofissionalaolongodaauditoria.Alémdisso:•
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 

envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. •
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia. •Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. •Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. •Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas 
durante nossos trabalhos.

São Paulo, 31 de março de 2025
PricewaterhouseCoopers Daniel Vinícius Fumo
Auditores Independentes Ltda. Contador
CRC 2SP000160/O-5 CRC 1SP256197/O-9
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O mundo se junta para celebrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma
data marcada para promover a compreensão e o respeito pelas pessoas com autismo
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so as com au tis mo.

A da ta foi es ta be le ci da pe la As sem- 
bleia Ge ral das Na ções Uni das em
2007, com o ob je ti vo de au men tar a
cons ci en ti za ção so bre o Trans tor no
do Es pec tro Au tis ta (TEA) e pro mo ver
uma so ci e da de mais in clu si va e res- 
pei to sa.

“Eu es pe ro que es sa da ta e o seu
sig ni fi ca do ain da pos sa al can çar mui- 
tas pes so as e fa mí li as tí pi cas, pa ra que
elas pos sam co nhe cer e en ten der o
mun do das pes so as atí pi cas”, afir ma
Ho za na Sou sa, mãe de uma cri an ça
com au tis mo, so bre o sig ni fi ca do da
da ta.

Em uma so ci e da de que ain da lu ta
pe lo res pei to e pe la in clu são de pes so- 

as com TEA, a exis tên cia des sa da ta
re for ça a im por tân cia de um es pa ço
pa ra dis cu tir e re fle tir so bre os avan- 
ços con quis ta dos, os de sa fi os ain da
pre sen tes e as for mas de apoi ar a ple- 
na in clu são de pes so as com Trans tor- 
no do Es pec tro Au tis ta .

O Trans tor no do Es pec tro Au tis ta é
um dis túr bio ca rac te ri za do pe la al te- 
ra ção das fun ções do neu ro de sen vol- 
vi men to do in di ví duo, in ter fe rin do na
ca pa ci da de de co mu ni ca ção, lin gua- 
gem, in te ra ção so ci al e com por ta- 
men to. No en tan to, o au tis mo é um
es pec tro, o que sig ni fi ca que os sin to- 
mas e o ní vel de su por te va ri am sig ni- 
fi ca ti va men te de uma pes soa pa ra ou- 
tra.

O trans tor no não tem cu ra, mas o
di ag nós ti co pre co ce per mi te o de sen- 
vol vi men to de es tí mu los pa ra in de- 
pen dên cia e qua li da de de vi da das cri- 
an ças, com o au xí lio de te ra pi as, fo no- 
au di o lo gia e me di ca men tos.

A for ma co mo o au tis mo se ma ni- 
fes ta é úni ca pa ra ca da pes soa, e a
com pre en são des sas va ri a bi li da des é
cru ci al pa ra cons truir uma so ci e da de
in clu si va.

Em bo ra a so ci e da de es te ja ca da vez
mais aber ta ao de ba te so bre o au tis- 
mo, os de sa fi os en fren ta dos pe las
pes so as com es pec tro au tis ta per ma- 
ne cem.

O pre con cei to, a fal ta de aces so a
tra ta men tos ade qua dos, a edu ca ção
in clu si va e a opor tu ni da de de in ser- 
ção no mer ca do de tra ba lho são al-
guns dos de sa fi os en fren ta dos di a ri a-
men te pe las pes so as com TEA, e pre- 
ci sam ser su pe ra dos.

“In fe liz men te os es pa ços pú bli cos
e es co las não fo ram pen sa dos pa ra
aten der a pes soa com au tis mo, o que
exis te é uma adap ta ção vol ta da pa ra
ne ces si da de de les, mas que nem sem-
pre su pre co mo de ve ria”, de cla ra Ho-
za na so bre al guns dos de sa fi os en- 
fren ta dos.

Os desafios enfrentados
Pes so as com Trans tor no do Es pec- 

tro Au tis ta (TEA) fre quen te men te en- 
fren tam pre con cei to de vi do à fal ta de
com pre en são so bre o trans tor no. A
so ci e da de mui tas ve zes vê o com por- 
ta men to das pes so as atí pi cas co mo
es tra nho ou ina de qua do, sem con si- 
de rar as ne ces si da des e di fi cul da des
en fren ta das por eles.

Is so po de re sul tar em dis cri mi na- 
ção, ex clu são so ci al e mar gi na li za ção,
di fi cul tan do a in clu são des sas pes so- 
as em di ver sos con tex tos, co mo no
tra ba lho, na es co la e em in te ra ções
co ti di a nas. A fal ta de co nhe ci men to
so bre o TEA con tri bui pa ra a for ma- 
ção de es te reó ti pos, co mo o mi to de
que to dos os au tis tas são não ver bais
ou têm ha bi li da des ex cep ci o nais.

A so ci e da de em ge ral nem sem pre
ofe re ce as con di ções ne ces sá ri as pa ra
que pes so as com TEA se in te grem ple- 
na men te. Em mui tos ca sos, a fal ta de
adap ta ções ade qua das, co mo am bi- 
en tes edu ca ti vos in clu si vos, su por te
psi co ló gi co ou te ra pi as es pe ci a li za- 
das, po de di fi cul tar a in clu são e o de- 
sen vol vi men to de ha bi li da des es sen- 
ci ais. Além dis so, a fal ta de in fra es tru- 
tu ra em lu ga res pú bli cos, co mo es co- 
las e es pa ços de tra ba lho, pa ra aten- 
der às ne ces si da des sen so ri ais e com- 
por ta men tais des ses in di ví du os con- 
tri bui pa ra a ex clu são.

A au sên cia de pro gra mas de su por- 
te que aten dam a es sas ne ces si da des
es pe cí fi cas tam bém po de tor nar mais
di fí cil pa ra as pes so as com TEA al can- 
çar a in de pen dên cia e au to no mia de- 
se ja da.

A fal ta de com pre en são so bre as

ha bi li da des e di fi cul da des de pes so as
com o trans tor no po de le var à dis cri- 
mi na ção na con tra ta ção, pro mo ção
ou ma nu ten ção de um em pre go.

Além dis so, mui tos lo cais de tra ba- 
lho não es tão pre pa ra dos pa ra aco- 
mo dar as ne ces si da des sen so ri ais ou
so ci ais de pes so as com TEA, co mo a
so bre car ga sen so ri al de ruí dos ou a
di fi cul da de em in te ra ções so ci ais in- 
for mais com co le gas.

Is so po de re sul tar em di fi cul da des
pa ra es sas pes so as se man te rem em- 
pre ga das ou con se gui rem uma po si- 
ção que aten da às su as ha bi li da des e
in te res ses.

A edu ca ção in clu si va pa ra pes so as
com Trans tor no do Es pec tro Au tis ta
(TEA) en fren ta de sa fi os sig ni fi ca ti vos,
prin ci pal men te de vi do à di ver si da de
das ne ces si da des de ca da alu no. As di- 
fi cul da des de co mu ni ca ção, ha bi li da- 
des so ci ais li mi ta das e a ne ces si da de
de abor da gens per so na li za das tor- 
nam o pro ces so de en si no mais com- 
ple xo.

Além dis so, a fal ta de for ma ção

ade qua da dos pro fes so res e de re cur- 
sos es pe ci a li za dos é um gran de obs tá- 
cu lo pa ra a in clu são efi caz. Mui tos
edu ca do res não es tão pre pa ra dos pa-
ra li dar com as es pe ci fi ci da des do
TEA, o que po de re sul tar em abor da-
gens ina de qua das.

A fal ta de apoio psi co ló gi co con tí- 
nuo, ma te ri ais adap ta dos e a di fi cul- 
da de de in te grar os alu nos com seus
co le gas so ci al men te tam bém são
ques tões que im pac tam ne ga ti va-
men te o pro ces so de in clu são. “Os de-
sa fi os es tão re la ci o na dos em ter bons
pro fis si o nais, qua li fi ca dos e en ga ja- 
dos nos avan ços. Es sa ca rên cia di fi- 
cul ta em achar mos o lu gar ade qua do
e a pes soa ade qua da pa ra con fi ar nos- 
so fi lho”, afir ma Ho za na so bre os pro- 
fis si o nais.

O apoio da so ci e da de, se ja em es- 
co las, no mer ca do de tra ba lho ou em
es pa ços pú bli cos, é fun da men tal pa ra
ga ran tir a in te gra ção re al das pes so as
com au tis mo.

Exem plos de pro gra mas de in clu-
são es co lar, co mo as me to do lo gi as
adap ta ti vas e o uso de tec no lo gi as as- 
sis ti vas, têm mos tra do que com o su- 
por te ade qua do, cri an ças com TEA
po dem apren der de for ma efe ti va, in-
te ra gir com os co le gas e se de sen vol- 
ver de ma nei ra ple na.

No mer ca do de tra ba lho, ini ci a ti vas
pa ra cri ar am bi en tes mais in clu si vos
tam bém es tão ga nhan do for ça. Em-
pre sas que in ves tem em ca pa ci ta ção
pa ra li dar com a di ver si da de neu ro
cog ni ti va, ofe re cen do adap ta ções e
pos si bi li da des de de sen vol vi men to,
de mons tram que a in clu são po de ser
be né fi ca tan to pa ra o fun ci o ná rio
quan to pa ra a or ga ni za ção.

Pon tos ala ga dos na re gião me tro po li ta na

PE RÍO DO CHU VO SO

For tes chu vas cau sam
trans tor nos na Ilha

As for tes chu vas, que caí ram no iní cio da tar de des ta
ter ça-fei ra (1°), na Gran de Ilha, cau sa ram vá ri os trans- 
tor nos pa ra quem pre ci sou sair de ca sa ou se des lo car.

De acor do com o Ins ti tu to Na ci o nal de Me te o ro lo gia
(In met), a ten dên cia pa ra a ma nhã, tar de e noi te da ter- 
ça, se ria de um tem po nu bla do com pan ca das de chu va
e tro vo a das iso la das, nas qua tro ci da des que com põem
a re gião me tro po li ta na: São Luís, Pa ço do Lu mi ar, Ra po- 
sa e São Jo sé de Ri ba mar. Com umi da de má xi ma de 97%
e tem pe ra tu ra mí ni ma de 24°. O In met tam bém di vul- 
gou um aler ta ama re lo pa ra o Ma ra nhão, com avi so de
chu vas in ten sas, com grau de se ve ri da de de pe ri go po- 
ten ci al, vá li do até às 10h des ta quar ta-fei ra (2)

Ris cos Po ten ci ais

Chu va en tre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ven tos
in ten sos (40-60 km/h). Bai xo ris co de cor te de ener gia
elé tri ca, que da de ga lhos de ár vo res, ala ga men tos e de
des car gas elé tri cas.

Na Rua Tan cre do Ne ves, no bair ro São Fran cis co, a si- 
tu a ção fi cou com pli ca da com a for te chu va, pois a via fi- 
cou com ple ta men te inun da da.

Já no bair ro da Ci da de Ope rá ria não foi di fe ren te. As
prin ci pais vi as do bair ro fi ca ram de bai xo de mui ta água.

No São Ber nar do, mo to ris tas su bi ram o can tei ro cen- 
tral pa ra fu gir dos ala ga men tos nas vi as do bair ro.

No Re nas cen ça, al gu mas ru as vi ra ram ri os e di fi cul ta- 
ram a vi da de quem pas sa va pe lo bair ro.

Na re gião de São Jo sé de Ri ba mar não foi di fe ren te,
prin ci pal men te na Es tra da de Ri ba mar.
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Se ganhar do Pinheiro, o Sampaio poderá ser o novo líder do Maranhense. O MAC
busca subir mais um degrau, e o Moto entrará no G4 em caso de vitória sobre o Viana

NE RES PIN TO

Vi a na x Mo to

Tun tum x MAC

PAC x Sam paio

ESTADUAL

Campeonato poderá ter
novo líder nesta quarta

N
a lu ta pa ra se ga ran tir en tre
os qua tro pri mei ros clas si fi- 
ca dos ao fi nal do Tur no
Úni co no Cam pe o na to Ma- 

ra nhen se, seis equi pes en tram em
cam po nes ta quar ta-fei ra. Os jo gos
se rão dis pu ta dos no in te ri or, à tar de e
no pe río do no tur no. Ao fi nal da ro da- 
da po de rá ocor rer mais um “so be e
des ce” e o lí der Im pe ra triz per der a
po si ção pe la pri mei ra vez pa ra o Sam- 
paio Cor rêa.

A bo la co me ça a ro lar às 15h30 na
ci da de de Vi a na, on de o Mo to Clu be
en fren ta o clu be que tem o no me da
ci da de. O Pa pão, com 13 pon tos ga- 
nhos, pre ci sa ven cer pa ra en trar no
G4, su pe ran do o IA PE que tem a mes- 
ma pon tu a ção. Sem o za guei ro Luís
Fer nan do, que so freu gra ve le são no
jo e lho, Mau rí cio é o ti tu lar da po si ção.
O Vi a na es tá ani ma do após a vi tó ria

por 1 a 0 so bre o Im pe ra triz. Mai kon
Ma tos Nu nes se rá o ár bi tro, ten do co- 
mo as sis ten tes Jo sé Car los de Je sus e
Acá cio Lei te Sam paio.

Ain da no pe río do da tar de, no mes- 
mo ho rá rio (15h30), no Es tá dio Ra fa el
Se a bra, o Tun tum, 7º co lo ca do com 9
pon tos, mes mo que ven ça o Ma ra- 
nhão não sai rá da pe núl ti ma po si ção.
Já os atle ti ca nos, com 17 pon tos,
apro xi mam-se ain da mais do to po em
ca so de um re sul ta do po si ti vo. Os des- 
fal ques do ti me da ca pi tal são o ata- 
can te Cles si o ne, ex pul so no Ma re mo- 
to, e Ryan, ama re la do com três car- 
tões. Pau lo Jo sé Sou za Mou rão se rá o
ár bi tro. Yure Al ves So a res e Gil mar cos
Ro dri gues Vi ei ra os as sis ten tes.

Jo gan do às 19h, no Cos ta Ro dri- 
gues, o Sam paio, com 20 pon tos, se rá
lí der iso la do em ca so de uma vi tó ria
so bre o PAC, pois atin gi rá 25 pon tos,
dois a mais que o Im pe ra triz. No vas

es trei as es tão pre vis tas. Quin to co lo- 
ca do com 13, o ti me pi nhei ren se vol- 
ta rá ao G4. O ár bi tro se rá Jo sé Hen ri- 
que de Aze ve do Jú ni or, os as sis ten tes
Ed na Cris ti na Fer rei ra e Gleydson
Bar ros.

BAYERN DE MUNIQUE

Müller pode deixar o clube após 25 anos
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BE A CH TEN NIS

Ma ra nhen se é
cam peão do tor neio
BT10 de Foz do Igua çu

Um dos prin ci pais no mes do be a ch ten nis do Ma ra- 
nhão, Au gus to Ne to mos trou to do o seu ta len to e ha bi li- 
da de ao sa grar-se cam peão do tor neio BT10 de Foz do
Igua çu, que foi re a li za do en tre os di as 19 a 23 de mar ço.
Au gus to, que con ta com os pa tro cí ni os do go ver no do
Es ta do, do Ma teus Su per mer ca dos e do Co co da Ca noa,
além dos apoi os da Ma ni acs, da Adi das e da Are na Pre- 
mium, fa tu rou o tí tu lo em du pla com Bre no Gar cia e
tam bém par ti ci pou do tor neio BT200 na ci da de pa ra na- 
en se, on de en fren tou ad ver sá ri os de al to ní vel e acu mu- 
lou um va li o so apren di za do pa ra a sequên cia da tem po- 
ra da de 2025.

An tes de bri lhar no tor neio BT10 de Foz do Igua çu,
Au gus to Ne to es te ve em ação na cha ve prin ci pal do BT
200 de Gua ru já-SP, em fe ve rei ro, on de en ca rou al guns
dos me lho res be a ch te nis tas do país. O ob je ti vo do ma- 
ra nhen se é con se guir bons re sul ta dos du ran te a tem po- 
ra da pa ra con se guir su bir no ran king na ci o nal da mo da- 
li da de.

Com mui ta ha bi li da de e de di ca ção, Au gus to Ne to es- 
fir a-

foi 
fa 

nas-SP
cha-

fi 
am-

fei jo-
fi 

ce-cam a-
fan to-J ta-

foi com-
fa b-18 te-

for
ub-18 

fan to-J
çu-SC, fi 

ub-16 e-
for

fa 
ce-cam ci-
fan to-J

jo-

e-

foi eta-

fi 
ex-

São Luís, quarta-feira, 2 de abril de 2025

fi-
fi 

a-

ta-fei 

fi da-

am-

fr
ga-

mes-

fr

co-

mes-
fa 

a-

mam-se 
des-

fal ata-
mo-

-

i-

lo-
ol-

i-

A his tó ri ca re la ção en tre Tho mas
Müller e o Bayern de Mu ni que po de
che gar ao fim da qui a pou cos me ses.
O jor nal “Bild” e a re vis ta “Kic ker”
apon tam nes ta se gun da-fei ra que o
ata can te não de ve re no var seu con tra- 
to com o clu be, fi can do li vre pa ra dei- 
xá-lo ao fim da tem po ra da. Is so re pre- 
sen ta ria o fim de uma par ce ria de 25
anos. Os veí cu los ale mães apon tam
que o atle ta de 35 anos vem ne go ci an- 
do com o Bayern nos úl ti mos me ses, e
o clu be es ta ria se es for çan do pa ra es- 
ten der o vín cu lo do ído lo. En tre tan to,
não hou ve acor do, e a saí da de Müller

po de ser anun ci a da em bre ve. As di- 
ver gên ci as fi nan cei ras te ri am pe sa do,
já que o ve te ra no te ria um dos mai o- 
res ven ci men tos do elen co, en quan to
a di re to ria bus ca cor tar gas tos.

Müller che gou ao Bayern de Mu ni- 
que em 2000, quan do ti nha 10 anos e
se in te grou às ca te go ri as de ba se. A
par tir da li, foi pro gre din do nos ti mes
in fe ri o res até es tre ar na equi pe prin- 
ci pal, na tem po ra da 2008/09. Des de
en tão, fo ram 741 jo gos com a ca mi sa
da equi pe bá va ra, com 247 gols e 220
as sis tên ci as ano ta das no úni co clu be
da car rei ra pro fis si o nal do ata can te. O

as tro con quis tou 32 tí tu los pe lo
Bayern, in cluin do du as Cham pi ons
Le a gue, dois Mun di ais de Clu bes e 12
Bun des li gas.

A tra je tó ria de Müller no Bayern,
in clu si ve, po de ter mi nar com mais
tro féus – e até mes mo uma se gun da
chan ce de con quis tar a Cham pi ons
em ca sa. A equi pe li de ra a Bun des li ga
com seis pon tos de van ta gem e es tá
nas quar tas de fi nal da Li ga dos Cam- 
peões, que te rá de ci são re a li za da em
Mu ni que. Em 2012, Müller e o Bayern
aca ba ram der ro ta dos em uma fi nal
em ca sa, per den do pa ra o Chel sea.
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SA RAH LIN DO SO
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

A pri mei ra lei tu ra: um mar co na in fân cia

O in cen ti vo à lei tu ra des de ce do

Sophia: a jo vem es cri to ra

Shar le ne Ser ra e a li te ra tu ra in clu si va

O Dia Mu ni ci pal da Li te ra tu ra In clu si va

Wilson Marques e o encantamento pelas histórias

Dia Internacional do Livro Infantil

A importância da
leitura na infância
O

Dia Internacional do Livro Infantil é celebrado em 2 de
abril, em homenagem ao nascimento do escritor
dinamarquês Hans Christian Andersen, autor de
clássicos como “O Patinho Feio”, “A Pequena Sereia” e

“O Soldadinho de Chumbo”. A data foi instituída pelo Conselho
Internacional sobre Literatura para Jovens (IBBY) em 1967, com o
objetivo de incentivar a leitura e destacar a importância dos livros
na infância.

Lembro-me de que, quando estava perto de completar oito
anos, ainda não conseguia ler. Foram muitas idas ao especialista
até que, finalmente, consegui juntar as sílabas e formar palavras.
Nunca vou esquecer a primeira vez que li um livro para os meus
pais: “A História da Chapeuzinho Vermelho”. Esse primeiro livro,
lido com hesitação e um pouco de gagueira, simbolizou o começo
de uma jornada que me levou a entender a leitura não apenas
como algo que precisava ser aprendido, mas como uma porta
para um mundo novo de histórias e de descobertas.

A literatura infantil tem um papel fundamental no
desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Diversos
estudos apontam que o contato precoce com os livros estimula
a criatividade, melhora o vocabulário e fortalece o vínculo entre
pais e filhos.

A pequena Alicia, de seis anos, compartilhou que adora ouvir
histórias antes de dormir. “Minha mãe sempre lê para mim, e eu
gosto muito!”, contou animada.

Se algumas crianças se encantam ouvindo histórias, outras já
se aventuram a escrevê-las. Sophia, hoje com 13 anos, escreveu
seu primeiro livro aos sete: “A Menina que Via Diferente”. A
história fala sobre uma menina com deficiência visual que perde
seu gato, Mingau, e, ao lado de um amigo, sai em busca do
bichinho. A história destaca valores como empatia, amizade e a
importância de ajudar o outro.

Sophia conta que a ideia surgiu
de um trabalho escolar em que
precisavam criar desenhos para um
livro. “Não sabia muito bem o que
fazer, então desenhei a menina e dei
o nome do livro para ela. Também
me inspirei um pouco na minha
própria experiência, pois, às
vezes, me sentia diferente na escola
e não tinha muitos amigos”,

revelou.
Desde pequena, Sophia gostava tanto de ler quanto de

escrever, criando histórias e explorando sua imaginação. “Ainda
gosto muito de imaginar coisas, desenhar e escrever. No futuro,
quero escrever mais livros, talvez até um mangá!”, disse
empolgada.

Sharlene Serra é escritora, educadora e uma das grandes
defensoras da literatura inclusiva no Brasil. Natural de São Luís
(MA), e atualmente residente em Brasília, Sharlene tem se
dedicado a criar livros que promovem a inclusão de crianças com
deficiência, com foco em acessibilidade atitudinal e
conscientização. Formada em Desenho Industrial, Pedagogia e
com especialização em Educação Inclusiva, ela é autora da
Coleção Incluir, uma série de livros que aborda de maneira
sensível e empática as experiências de crianças com deficiências
diversas.

O Jornal O Imparcial  conversou com Sharlene Serra sobre sua
jornada e o impacto da literatura inclusiva. Confira a entrevista a
seguir.

1. O que te motivou a escrever literatura infantil?

“Eu sempre acreditei no poder da literatura como ferramenta
de transformação. Escrever para crianças surgiu do desejo de
contribuir para um mundo mais empático e respeitoso, onde as
diferenças são vistas como parte de cada um de nós. A infância é
um momento crucial para a formação de valores, e os livros
podem ser pontes para essas aprendizagens.”

2. Como surgiu a Coleção Incluir e qual foi sua principal
motivação para criá-la?

“A Coleção Incluir nasceu do
meu amor e dedicação à causa
da inclusão. Quando estudei
Desenho Industrial na UFMA,
comecei a me interessar pelas
necessidades das pessoas com
deficiência e pela criação de
tecnologias assistivas. Fui
voluntária na ASDEVIMA –
Associação de Deficientes
Visuais do Maranhão, onde
pude vivenciar de perto
as dificuldades e as
potencialidades dessas crianças. Ao contar histórias para crianças
cegas, percebi a importância de criar narrativas que as
representassem. A história da minha primeira personagem,
Ritinha, uma menina cega que tem sua própria jornada, foi o
ponto de partida para a coleção. A minha motivação foi criar
histórias que não apenas incluíssem as crianças com deficiência,
mas que também celebrassem suas diferenças e mostrassem
que elas têm sonhos, potencial e um lugar no mundo.”

3. O que você sente ao ver a recepção dos leitores à sua
coleção? Já recebeu relatos emocionantes?

“As reações são emocionantes e muito gratificantes. Muitos
pais, professores e leitores nos enviam mensagens dizendo como
as histórias da Coleção Incluir ajudaram a criança a se sentir
representada e mais confiante. Recebemos relatos de crianças
com deficiência que, pela primeira vez, se viram nos personagens
e passaram a acreditar que poderiam ser protagonistas de suas
próprias histórias. Um relato que me marcou profundamente foi
de uma criança com autismo que encontrou no livro Lucas uma
maneira de se expressar e interagir com os colegas na escola. Isso
demonstra o poder da literatura em criar conexões e mudar
realidades.”

4. A Coleção Incluir terá novos lançamentos em breve?
“Sim, temos muitos projetos em andamento! Um dos

próximos livros da coleção é Conversando com Isa, que fala sobre
a paralisia cerebral e será lançado em 2026. Além disso, estamos
trabalhando em um projeto especial que vai adaptar clássicos da
literatura infantil para incluir temas de diversidade e
acessibilidade, como parte da Coleção Incluir nos Clássicos
Infantis. Tenho também outros projetos de palestras, oficinas e
bate-papos literários, porque acredito que a inclusão deve ser um
esforço contínuo, tanto dentro das páginas dos livros
quanto nas interações diárias.”

O trabalho de Sharlene foi reconhecido em São Luís com a
criação do Dia Municipal da Literatura Inclusiva, instituído pela
Lei Nº 6.398, de 13 de dezembro de 2018, por iniciativa da
vereadora Concita Pinto. A data foi escolhida em homenagem ao
aniversário de Sharlene e ao seu pioneirismo na literatura
inclusiva maranhense. Este reconhecimento celebra a
importância da literatura inclusiva na cidade e reflete o impacto
das ações de Sharlene na promoção da acessibilidade e da
conscientização.

O escritor maranhense Wilson Marques é um dos grandes
nomes da literatura infantil e infantojuvenil no estado. Com uma
carreira dedicada a contar histórias inspiradas na cultura popular,
ele tem um vasto repertório de obras que resgatam mitos, lendas e
tradições maranhenses para apresentar às novas gerações. Entre
seus livros mais conhecidos estão “O Mistério da Serpente”, “A
Lenda de Ana Jansen” e “Histórias de Tia Nastácia no Maranhão”,

que transportam os leitores para o universo mágico do folclore e
das narrativas populares.

Em suas obras, Wilson Marques transporta os leitores para esse
universo de imaginação e descobertas. Em “O Mistério da
Serpente”, ele leva as crianças a desvendar enigmas e mergulhar
no folclore maranhense. Já em “A Lenda de Ana Jansen”, ele
reconta um dos

mitos mais populares de São Luís, dando um novo olhar à
famosa história da carruagem fantasma. Esses livros não apenas
entretêm, mas também ajudam a manter viva a tradição oral,
permitindo que novas gerações se conectem com as raízes
culturais do Maranhão.

“Escrever para crianças é um convite a revisitar o olhar curioso
e encantado que temos na infância. Cada história que conto, seja
sobre uma lenda assustadora ou uma aventura empolgante,
carrega um pouco dessa magia de ver o mundo como um grande
mistério a ser descoberto”, conclui o autor.

O Jornal O Imparcial conversou com Wilson Marques sobre
sua paixão por contar histórias. Confira a entrevista:

1. O que o motivou a iniciar sua carreira na literatura infantil
e infantojuvenil?

“Desde cedo me interessei por livros. Aconteceu de forma
espontânea, porque naquela época não havia esse importante
trabalho que hoje vemos nas escolas, de incentivo à leitura.
Também gostava muito de ouvir as histórias da tradição oral que
minha mãe contava. E ficava muito impressionado com as lendas
tradicionais de São Luís, como Ana Jansen e sua carruagem
encantada. Talvez, de tanto ouvir histórias, quis mais tarde
contar minhas próprias histórias inventadas, inspiradas, é claro,
em tudo que vi, ouvi e li.”

2. Já teve alguma história ou lenda maranhense que foi mais
difícil de adaptar para o público infantil?

“Acredito que não, uma vez que eu já estava muito
familiarizado com as histórias. Mas uma coisa é importante
observar: o Maranhão inteiro é repleto desses contos, que
poderiam dar um bom material para quem estiver disposto a
pesquisar e colocá-las no papel. Em Caxias, por exemplo, tem
lendas incríveis, como o Pé de Garrafa e o Cabeça de Cuia. Mas
tem muito mais coisa por aí.”

3. Quais são seus próximos projetos literários infantis?
Podemos esperar novos livros em breve?

“Tenho vários. O que acho mais perto de ser publicado é uma
história que tem como pano de fundo a capoeira. Ainda sem
título.”

4. Como é escrever para crianças?
“Imagino que escrever para crianças é uma forma de dialogar,

de interagir não só com o pequeno leitor ou leitora, mas
principalmente com sua criança interior, aquela que, por mais
maduro que você se torne, ela vai continuar lá, escondida em
algum lugar, temendo criaturas sobrenaturais, sonhando,
imaginando, jogando bolinha de gude ou empinando papagaio.”

Nota da repórter: A literatura infantil continua a evoluir,
abraçando temas cada vez mais diversos e necessários. Escritores
como Sharlene Serra, Wilson Marques e jovens talentos como
Sophia mostram que os livros podem ser agentes de mudança,
construindo um mundo mais inclusivo e humano desde a
infância. Que cada criança tenha a chance de se encantar com
uma história e, quem sabe, um dia, escrever a sua própria.

São Luís, quarta-feira, 2 de abril de 2025
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Empresa maranhense é exemplo apoia hospedagens de famílias e pacientes em
tratamento, que vem do interior do estado do Maranhão

MARANHÃO

Empresa acolhe famílias
e pacientes oncológicos

E
m um ce ná rio ain da de sa fi a- 
dor pa ra a con so li da ção de
prá ti cas ESG no Bra sil e no
mun do, uma em pre sa ma ra- 

nhen se de mé dio por te tem se des ta- 
ca do por sua atu a ção éti ca, vo lun tá ria
e pro fun da men te hu ma na.

Com se de em São Luís e pre sen ça
ope ra ci o nal em di ver sos es ta dos e
paí ses, a Ship ping Pro tec ti on, agên cia
es pe ci a li za da em ser vi ços pa ra em- 
pre sas de na ve ga ção, tem da do pas sos
fir mes em di re ção a um mo de lo vir tu- 
o so de ca pi ta lis mo cons ci en te, no
qual o lu cro não se so bre põe ao pro- 
pó si to.

A ini ci a ti va mais re cen te da em pre- 
sa, co man da da pe lo ad mi nis tra dor de
em pre sas e ex- agen te ma rí ti mo Kle- 
dil ton Cu trim Pin to – que tam bém
pos sui for ma ção es pe cí fi ca com MBA
em ESG — foi fir mar uma par ce ria
com a Ca sa de Apoio Vi ver; pa ra abri- 
gar em imó vel da em pre sa, pes so as
as sis ti das pe la en ti da de, que há 5
anos aco lhe fa mí li as e pa ci en tes on- 
co ló gi cos vin dos de mu ni cí pi os do in- 

te ri or do Ma ra nhão pa ra tra ta men to
na ca pi tal. Fun da da por três se nho ras
ami gas – Di jé, La lá e Pe dro li na; a ins ti- 
tui ção sem fins lu cra ti vos atu al men te
é man ti da pe lo fi lho e ma ri do de do na
Pe dro li na, res pec ti va men te Clé zio e
Fer nan do Araú jo; em um tra ba lho vo- 
lun tá rio que en vol ve to da a fa mí lia.

“Já re ce be mos pes so as de to do o
Ma ra nhão, de Goiás, do Pa rá e até de
Bra sí lia. Nos sa se de no Fi li pi nho só
con se gue abri gar até 30 pes so as e
com a par ce ria da Ship ping Pro tec ti- 
on, am pli a mos es se aten di men to pa- 
ra cer ca de 10 pes so as nas du as suí tes
dis po ni bi li za das. So mos mui to gra tos
à Ship ping Pro tec ti on que tem aco lhi- 
do mui to bem as fa mí li as que en vi a- 
mos. Com es sa no va par ce ria, pas sa- 
mos tam bém a aco lher pa ci en tes não
ape nas on co ló gi cos, mas com do en- 
ças neu ro ló gi cas que são pa ci en tes da
Ca sa de Apoio Ni nar” des ta ca o Pre si- 
den te da Ca sa de Apoio Vi ver Clé zio
Araú jo. Ele ori en ta que as pes so as in- 
te res sa das em hos pe da gem de vem
con ta tar a en ti da de pe lo seu per fil no

ins ta gram (@ca sa de a poi o vi ver).
Mui tas des sas pes so as apoi a das

pe la en ti da de en fren tam a du ra re a li- 
da de de não ter on de fi car du ran te se- 
ma nas ou me ses de ses sões de qui mi- 
o te ra pia e ra di o te ra pia, o que aca ba
le van do par te de las a in ter rom per o
tra ta men to, por fal ta de con di ções fi- 
nan cei ras bá si cas, co mo hos pe da gem
e ali men ta ção.

Pa ra aju dar a mu dar es se qua dro, a
Ship ping Pro tec ti on de ci diu, sem ne-
nhu ma exi gên cia le gal ou con tra par- 
ti da fis cal, ce der dois quar tos de um
pré dio pró prio si tu a do à Rua de Na za- 
ré, no Cen tro His tó ri co de São Luís,
aos as sis ti dos pe la Ca sa de Apoio Vi- 
ver. As du as suí tes dis po ni bi li za das
são con for tá veis, cli ma ti za das, mo bi- 
li a das e com ba nhei ro pri va ti vo; e re- 
pre sen tam um alen to pa ra quem en- 
fren ta o des gas te fí si co e emo ci o nal
do tra ta men to do cân cer lon ge de ca- 
sa. Além da es tru tu ra, a em pre sa tam- 
bém for ne ce ali men ta ção com ple ta
aos hós pe des du ran te to da a per ma-
nên cia.

“Já pensou se eu tivesse que pagar diversas viagens”

Atu al men te quem con ta com es se
apoio é a do na de ca sa Kar la Car va lho
Car do so, que veio de Tu ri a çu (MA) e
es tá hos pe da da na ca sa da Ship ping
Pro tec ti on com dois fi lhos pe que nos.
O mais ve lho, Yussef Car do so Ra be lo,
es tá fa zen do exa mes e tra ta men to de
epi lep sia, na Ca sa de Apoio Ni nar na
Pon ta d´Areia e vão fi car na ca pi tal
ma ra nhen se por cer ca de du as se ma- 
nas. “Já pen sou se eu ti ves se que pa gar
di ver sas vi a gens pa ra fi car in do e vin- 
do de Tu ri a çu pra São Luís? Em ca da
vi a gem eu gas to qua se qui nhen tos re- 
ais. Não te ria co mo ban car is so. Se re- 
mos eter na men te gra tos à Ca sa de
Apoio e à em pre sa que nos aco lheu”
dis se a mãe que es tá hos pe da da na
Ca sa da Ship ping Pro tec ti on.

Nes se Dia Na ci o nal da Saú de, ce le- 
bra do em 31 de mar ço, va le des ta car o
exem plo hu ma ni tá rio da Ship ping
Pro tec ti on que apoia a saú de de ma- 
ra nhen ses de bai xa ren da; e tam bém
re for çar uma dis cus são cru ci al pa ra o

sé cu lo 21: A ne ces si da de de en vol ver
to dos os sta kehol ders (pú bli cos di ver- 
sos) — e não ape nas os aci o nis tas —
na es tra té gia de ga nhos nos ne gó ci os
das em pre sas.

Es sa ação es tá di re ta men te ali nha- 
da ao con cei to de ca pi ta lis mo de sta- 
kehol ders, que en ten de que as em pre- 
sas têm res pon sa bi li da de pe ran te a
so ci e da de, ao meio am bi en te e à co- 
mu ni da de em que es tão in se ri das. A
Ship ping Pro tec ti on é um exem plo
cla ro de co mo ne gó ci os de qual quer
por te po dem ado tar es sa ló gi ca e ge- 
rar im pac to re al e mais que is so, uma
pro va de que to do ti po de em pre sa
po de fa zer al go em prol da so ci e da de.
“Co mo em pre sa que ado ta a agen da
ESG, en ten de mos que o nos so pa pel
co mo em pre sa vai além das ati vi da- 
des econô mi cas. Ao apoi ar mos es sa
ins ti tui ção, es ta mos aju dan do a cri ar
um am bi en te de ne gó ci os tam bém
mais hu ma no e so li dá rio”, des ta ca o
Co or de na dor de ESG da em pre sa,

Pau lo Re na to Le mos. Cân cer e po bre za: bar rei ras que ain da ma -
tam

“Em pre sas mais
res pei ta das,
pre ci sa mos sair
da te o ria e agir”

Pa ra o CEO da Ship ping Pro tec ti on, Kle dil ton Pin to, a
mo ti va ção é cla ra. “Se que re mos uma so ci e da de mais
jus ta e em pre sas mais res pei ta das, pre ci sa mos sair da
te o ria e agir. Es sa ação é só o co me ço do que que re mos
fa zer, mas é imen sa em im pac to so ci al. Já ti ve mos fa mí- 
li as que con se gui ram con cluir o tra ta men to com dig ni- 
da de por que ti nham on de dor mir e o que co mer” , re ve- 
la o em pre sá rio.

Se que re mos uma so ci e da de mais

jus ta e em pre sas mais res pei ta das,

pre ci sa mos sair da te o ria e agir. Es sa

ação é só o co me ço do que que re mos

fa zer, mas é imen sa em im pac to

so ci al. Já ti ve mos fa mí li as que

con se gui ram con cluir o tra ta men to

com dig ni da de por que ti nham on de

dor mir e o que co mer

Pa ra a Ge ren te Fi nan cei ra da em pre sa, Fran ci a ne Mo- 
re no Men des, a atu a ção so ci al da em pre sa é mo ti vo de
or gu lho e de ins pi ra ção. “A atu a ção da em pre sa em ESG
re ve la um pro pó si to mai or e me lhor de fa zer ne gó ci os.
Tra ba lhar na Ship ping Pro tec ti on me dá opor tu ni da de
não só de cres cer co mo pro fis si o nal, mas de ver a em- 
pre sa aju dar a trans for mar a vi da de ou tras pes so as. Es- 
ta mos dei xan do um le ga do po si ti vo que mui to nos ins- 
pi ra” fri sou Fran ci a ne Men des.

Se gun do da dos do Ins ti tu to Na ci o nal de Cân cer (IN- 
CA), cer ca de 704 mil no vos ca sos de cân cer de vem ser
di ag nos ti ca dos no Bra sil a ca da ano até 2025. Em re giões
pe ri fé ri cas ou mais po bres, co mo o in te ri or do Ma ra- 
nhão, o nú me ro de pa ci en tes que aban do nam o tra ta- 
men to por fal ta de apoio lo gís ti co é alar man te. “Não são
pou cos os ca sos em que a pes soa des co bre o cân cer,
con se gue o en ca mi nha men to pa ra tra ta men to, mas
sim ples men te não tem co mo vir pa ra a ca pi tal e se man- 
ter aqui. Fal ta hos pe da gem, fal ta co mi da, fal ta tu do. Is so
ma ta”, afir ma o co or de na dor e Pre si den te da Ca sa de
Apoio Vi ver, Clé zio Araú jo.

Di an te des sa re a li da de, o ges to da Ship ping Pro tec ti- 
on vai mui to além de uma ação de mar ke ting ou res pon- 
sa bi li da de so ci al su per fi ci al. Tra ta-se de uma pos tu ra
em pre sa ri al an co ra da em va lo res éti cos, vi são de lon go
pra zo e cons ci ên cia so ci al — prin cí pi os cen trais do ca- 
pi ta lis mo cons ci en te. Com es se exem plo de prá ti ca em- 
pre sa ri al hu ma na e so li dá ria, o Dia Mun di al da Saú de
ga nha um sig ni fi ca do a mais: O de lem brar que to das as
em pre sas po dem — e de vem — ser ali a das ati vas na
cons tru ção de um fu tu ro mais hu ma no, sus ten tá vel e
in clu si vo, in clu si ve na saú de.

São Luís, quarta-feira, 2 de abril de 2025
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Prof. Arnaldo Vieira, coord. Curso de Direito; vice -governador e prof. da UNDB Felipe Camarão; pres. do Conselho do Grupo
Dom Bosco Elizabeth Rodrigues; o pres. da Embratur e palestrante convidado Marcelo Freixo; a reitora da UNDB, Profa. Dra.
Ceres Murad e o Des. Federal Ney Bello, diretor do Curso de Direito da UNDB

Presidente da Embratur Marcelo Freixo
empolga plateia em palestra na UNDB
O pro fes sor de His tó ria, de pu ta do e atu al pre si den te da Em bra tur Mar ce lo Frei xo foi o con vi da do do Cur- 

so de Di rei to do Cen tro Uni ver si tá rio UNDB; pa ra mi nis trar a Au la Mag na que abriu o se mes tre le ti vo no
quar to me lhor Cen tro Uni ver si tá rio do Bra sil. Frei xo e a es po sa Antô nia fo ram re ce bi dos pe la rei to ra da

UNDB Ce res Mu rad, pe la Pres. do Con se lho Ad mi nis tra ti vo do Gru po Dom Bos co Eli za beth Ro dri gues e pe lo
di re tor do Cur so de Di rei to Des. Fe de ral Ney Bel lo, que des ta cou a tra je tó ria do con vi da do na de fe sa dos di- 

rei tos hu ma nos: “Frei xo é um ex po nen te na ci o nal na dis cus são so bre se gu ran ça pú bli ca. Ele te ve a vi da pes- 
so al mar ca da por uma sé rie de si tu a ções que en vol ve ram a se gu ran ça pú bli ca e o en fren ta men to à vi o lên cia,
por tan to é mais que ga ba ri ta do pa ra con ver sar com a nos sa co mu ni da de aca dê mi ca so bre es se te ma, sob a

óti ca da sua vi são hu ma nis ta. O te ma Di rei tos Hu ma nos tam bém es tá na pau ta do dia, por tu do o que se vi ve
nes se país; por is so tra zer pa les tran tes co mo Mar ce lo Frei xo é uma ex pe ri ên cia mui to ri ca pa ra to dos”, fri sou
o Des. Ney Bel lo. Em pau ta o te ma “Di rei tos Hu ma nos e Se gu ran ça Pú bli ca: O Ca so Ma ri el le”. Mar ce lo Frei- 

xo, usan do a téc ni ca do storytelling, nar rou su as ex pe ri ên ci as pes so ais co mo a in fân cia po bre, sua for ma ção
co mo edu ca dor e pro fes sor de his tó ria e as au las que mi nis trou em uni da des pri si o nais; sua mis são co mo

ve re a dor do Rio de Ja nei ro no com ba te às mi lí ci as ca ri o cas, e co mo co nhe ceu e veio a tra ba lhar com Ma ri el le
Fran co, até a en tão ve re a do ra ser as sas si na da bru tal men te. Frei xo fez uma re fle xão pro fun da so bre a de mo- 
cra cia e os de sa fi os dos di rei tos hu ma nos e a se gu ran ça pú bli ca no Bra sil. Pa ra os alu nos e fu tu ros ope ra do- 

res do Di rei to dei xou uma men sa gem cla ra: “Ou vo cê é a fa vor da de mo cra cia e de fen de os di rei tos hu ma nos,
ou é con tra a de mo cra cia se não lu tar em prol dos di rei tos hu ma nos pa ra to dos”, pro vo cou ele.

Marcelo Freixo fez questão de destacar o papel estratégico dos operadores de direito como defensores da democracia e dos
direitos humanos

Confiraos membros eleitos: Presidente (biênio 2025-2027): Edilson Baldez
dasNeves (Fiema); Vice-Presidente: Max de Medeiros Soares (Fecomércio),
PrimeiroSecretário: Raimundo Nonato da Luz (Seama) e o Tesoureiro:
MauroBorralho de Andrade (Sebrae)

O fotógrafo Meireles Jr com a nova edição deluxo do livro “Joias da Arquitetura Civil
Portuguesa”, que terá noite deautógrafos na Livrarei Amei no São Luís Shopping dia
4 de abril

São Luís, quarta-feira, 2 de abril de 2025


