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RESUMO 

JAZAR, Ana Carolina. ldentificac;ao e mensurac;ao dos custos ambientais nas empresas 
brasileiras. A utilizac;ao de ferramentas contabeis representa uma grande aliada na identificac;ao 
e mensurac;ao dos custos ambientais. Sendo utilizada como urn instrumento de demonstrac;ao e 
controle, a contabilidade tern por objetivo nao s6 a mensurac;ao dos fatos que evidenciam a 
situac;ao patrimonial e sua evoluc;ao, mas, acima de tudo, tambem demonstrar, de forma clara, a 
todos os usuaries e interessados em seus relat6rios, de que forma a organizac;ao esta 
interagindo com o ambiente em que se situa, informando os investimentos realizados, as 
despesas e as obrigac;oes assumidas em beneficia do meio ambiente. Atraves do presente 
trabalho procurou-se levantar, analisar, identificar, mensurar e discutir os custos ambientais nas 
empresas brasileiras. A discussao sobre gestao ambiental, responsabilidade social e/ou 
desenvolvimento sustentavel esta presente no meio academico, no governo, nas entidades 
privadas e na sociedade de modo geral. Os Sistemas de Gestae Ambiental vern se tornando urn 
grande aliado das organizac;oes que buscam manter seus processes produtivos ambientalmente 
sob controle. A industria nacional tern avanc;ado muito, principalmente a partir dos anos noventa, 
no que diz respeito a sua postura em relac;ao a preservac;ao do meio ambiente. Ac;oes que 
anteriormente eram realizadas apenas para atender as imposic;oes legais, hoje ja sao vistas 
como oportunidade de neg6cios, pois geram beneficios economicos e estrategicos para a 
industria. Porem apesar de todos os avanc;os em relac;ao a conscientizac;ao industrial em prot do 
meio ambiente, ha muito a ser realizado neste sentido. Verifica-se que o papel do governo e de 
grande importancia na relac;ao industria e meio ambiente. 

Palavras - chave: Meio Ambiente; Responsabilidade Social; Custos Ambientais; Contabilidade: 
Gestae Ambiental. 
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1 lNTRODUCAO 

A discussao sobre gestao ambiental, responsabilidade social e/ou 

desenvolvimento sustentavel esta presente no meio academico, no governo, nas 

entidades privadas, nas entidades sem fins lucrativos e na sociedade de modo geral. 

Diante deste novo cenario, as organizac;oes necessitam direcionar suas estrategias 

para a variavel ambiental, a fim de permanecer no mercado. A preocupac;ao de muitas 

organizac;oes com o problema da poluic;ao, por exemplo, tern feito com que estas 

reavaliem o processo produtivo, buscando a obtenc;ao de tecnologias limpas e o 

reaproveitamento dos residues, o que tern propiciado grandes economias. 

Com base nos dados que serao apresentados neste trabalho, pode-se perceber 

que a globalizac;ao, a internacionalizac;ao dos padroes de qualidade, e a 

conscientizac;ao crescente dos consumidores, sao fatores que contribuem para que as 

questoes ambientais sejam hoje vistas pelas industrias com mais seriedade do que ha 

alguns anos. Diante deste contexte, o objetivo do presente trabalho e analisar os custos 

e possfveis ganhos advindos da implantac;ao de medidas de preserva~o ambiental nas 

industrias, alem de identificar o papel da contabilidade na mensurac;ao dos custos 

ambientais nas empresas. 

Para tanto, este trabalho apresenta-se da seguinte forma: no primeiro capitulo 

sera analisado o papel da Contabilidade atuando como aliada dos gestores nas 

questoes ambientais relacionadas as empresas. 0 gerenciamento da variavel ambiental 

exige ferramentas para o controle dos custos e despesas, portanto, se faz necessaria 

que os gastos de natureza ambiental sejam controlados e gerenciados continuamente. 

Para isso, as empresas tern o auxilio da contabilidade, a fim de apurar os seus numeros 

que, na maioria das vezes, estao distorcidos por outros custos da empresa. A 

Contabilidade tern por objetivo nao s6 a mensurac;ao dos fatos que evidenciam a 

situac;ao patrimonial e sua evoluc;ao, mas, acima de tudo, tambem demonstrar, de 

forma clara, a todos os usuarios e interessados em seus relat6rios, de que forma a 

organizac;ao esta interagindo com o ambiente em que se situa, informando os 

investimentos realizados, as despesas e as obrigac;oes assumidas em beneficia do 
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meio ambiente, seja no sentido de evitar sua degrada<;ao, seja nos gastos efetuados 

para recuperar agressoes praticadas contra a natureza e o meio ambiente. Portanto, 

verifica-se que a contabilidade possui potencial para auxiliar os gestores no Sistema de 

Gestao Ambiental (SGA). 

0 segundo capitulo apresenta o processo de identifica<;ao e mensura<;ao dos 

custos ambientais nas organiza<;oes. Ainda neste capitulo sera apresentado o 

panorama da gestao ambiental na industria brasileira, alem de uma abordagem sobre 

as normas da serie ISO 14000, que representa a certifica<;ao ambiental mais requerida 

no mundo. 

Por fim, o terceiro capitulo esta centrado nas dificuldades encontradas pelas 

industrias, decorrentes principalmente do custo elevado do processo, alem de 

dificuldades relacionadas a demora nos processos de licenciamento ate a falta de 

profissionais especializados. Este capitulo abordara de forma sintetizada a rela<;ao das 

empresas do estado do Rio de Janeiro com os 6rgaos ambientais locais, fazendo urn 

comparativo com a situa<;ao nacional, alem de tambem abordar as questoes ambientais 

relacionadas as lnstitui<;oes financeiras. 

1.1 JUST!F!CATIVA 

A principal motiva<;ao para a realiza<;ao desta pesquisa esta relacionada ao 

grande enfoque que o meio ambiente tern tido nos ultimos tempos, as empresas se 

viram obrigadas a trata-lo com mais seriedade, visto que com isso melhorariam sua 

imagem perante o mercado, e conquistariam mais clientes, alem de reduzirem possiveis 

multas geradas por urn processo produtivo poluidor. Alem disso, esta pesquisa ira 

contribuir para a sociedade em geral (empresarios, gestores, pesquisadores, estudantes 

ou demais interessados), pois servira como urn importante instrumento de consulta 

sobre a rela<;ao empresa x meio ambiente, apresentando diferentes tematicas estudadas 

sobre Gestao Ambiental nas empresas brasileiras. Nesse sentido, sera posslvel aos 

usuarios dessas informa<;oes analisarem nao somente os custos como tambem os 
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beneffcios que o envolvimento com as questoes ambientais, no ambito empresarial, 

pode resultar. 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Considerando a dimensao que as questoes ambientais tern tornado na atualidade, 

viu-se a necessidade de implantar essa variavel nas decisoes empresariais. Diante 

deste contexto se faz necessaria mensurar os custos advindos de medidas tomadas 

para a preservagao do meio ambiente, principalmente para demonstrar ao empresariado 

a relagao custo/beneffcio de tais procedimentos. 

Analisando esta realidade surge urn questionamento, o qual se refere o tema do 

presente Trabalho de Conclusao de Curso, que e o seguinte: 

A industria brasileira tem incorporado as questoes ambientais aos seus 

procedimentos ou acreditam que medidas para preservar o meio ambiente s6 

trarao custos? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Geral 

Analisar os custos ambientais gerados na industria brasileira a partir da decada 

de 1990. 



1.3.2 Especlficos 

a) identificar o papel da contabilidade na mensuravao dos Custos Ambientais nas 

empresas; 

b) verificar se os custos com a preservavao do meio ambiente sao revertidos em 

lucros para as empresas; 

c) analisar os ganhos advindos da implantavao de medidas de preservavao 

ambiental nas industrias; 

d) identificar as dificuldades encontradas pelas industrias em sua relavao com as 

questoes de preservavao ambiental. 

1.4 METODOLOGIA 

Esta pesquisa e caracterizada como descritiva e bibliografica, pois ira se 

concentrar na analise das informavoes referentes a conceitos e definic;oes de 

diversos autores no que tange a Gestao Ambiental e a Gestao dos Custos 

Ambientais nas empresas brasileiras, alem de demonstrar, atraves de 

estatisticas, a realidade das empresas, em relac;ao aos custos ambientais, a partir 

dos anos noventa. 

Serao utilizados dados de pesquisas realizadas pela Confederavao Nacional das 

lndustrias (CNI) em parceria com o Sebrae e BNDES, assim como pela Federavao das 

lndustrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), entre outras, que comprovam que a 

conscientizavao empresarial em relavao as questoes ambientais vern crescendo 

constantemente, porem a burocracia imposta pelos 6rgaos ambientais e a falta de 

incentive principalmente para as pequenas empresas, sao alguns dos problemas 

enfrentados pelas industrias. 



2 REFERENC!Al TEORICO 

0 referencial te6rico se constitui de uma abordagem sobre o meio ambiente e a 

industria brasileira, pois sao os principais objetos de estudo do presente trabalho. 

No Brasil, a postura, as responsabilidades e as estrategias das empresas frente a 
questao ambiental tern se modificado de maneira significativa, especialmente a partir da 

decada de noventa. A busca pela certificac;ao ISO 14001 tern crescido 

significativamente, apesar de muitos empresarios ainda a considerarem apenas uma 

despesa ou urn apelo de marketing. Segundo Moreira (2001 ), apenas no ano de 1999, o 

numero de empresas brasileiras com Sistema de Gestao Ambiental certificado 

aumentou em 87,5%, demonstrando que o tema passou definitivamente a assumir urn 

papel estrategico no mundo dos neg6cios. 

2.1 RESPONSABILIOADE SOCIAL DA EMPRESA 

Diante da crescente degradac;ao ambiental, as empresas viram-se obrigadas a 

incorporar aos seus objetivos a responsabilidade social, seja espontaneamente ou pela 

pressao dos diversos segmentos que a cercam (sociedade civil, governo, clientes e 

fornecedores), o empresariado comec;ou a perceber que a continuidade de suas 

atividades depende de sua aceitac;ao pela comunidade como urn todo, a qual esta cada 

vez mais envolvida com as questoes ambientais. 

Para proporcionar o bern estar da populac;ao, entre outros fatores, as empresas 

necessitam empenhar-se na: 

a) manutenc;ao de condi<;oes saudaveis de trabalho, seguranc;a, treinamento e 

lazer para seus funcionarios e familiares; 

b) contenc;ao e/ou eliminac;ao dos niveis de residues t6xicos decorrentes de seu 

processo produtivo e do uso ou consumo de seus produtos de forma a nao 

agredir o meio ambiente de forma geral; 
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c) elabora<;ao e entrega de produtos ou servi<;os de acordo com as condi<;oes de 

qualidade e seguran<;a desejadas pelos consumidores. 

0 reconhecimento da responsabilidade social para com o meio ambiente foi a 

tarefa mais dificil e demorada para ser assumida pelas empresas. Esta resistencia 

deveu-se, entre outros, aos seguintes fatores: 

a) altos custos: os custos para aquisi<;ao de tecnologias necessarias para 

conten<;ao, redu<;ao e/ou elimina<;ao de residuos t6xicos, como todo processo 

tecnol6gico em desenvolvimento, sao bastantes elevados, o que gera urn forte 

impacto no fluxo de caixa das empresas; 

b) inexistencia de Jegisla<;ao ambiental ou de rigor nas ja existentes: a Jegisla<;ao 

sobre o assunto e relativamente recente, sendo que as penalidade contidas nas 

mais antigas nao serviam como instrumento inibidor para seus infratores, dado 

que era menos oneroso para a empresa arcar com os encargos de uma multa do 

que adquirir equipamentos anti-poluentes; 

c) os movimentos populares nao eram fortes e coesos o bastante para unir e 

conscientizar toda a sociedade; 

d) os consumidores nao associavam a atua<;ao e comportamento da empresa ao 

consumo de seus produtos. 

Diante da realidade incontestavel de ter que aplicar recursos na area ambiental, 

muitas empresas decidiram utilizar tais investimentos como elementos de marketing, 

demonstrando sua preocupa<;ao com o meio ambiente, projetando sua imagem e a de 

seus produtos junto a sociedade, essencialmente a seus clientes e acionistas efetivos ou 

potenciais. Esta politica de marketing tornou-se urn fator competitivo entre as empresas. 
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2.2 A CONTABiLIDADE E 0 MEIO AMBIENTE 

A Contabilidade aprimorou-se ao Iongo dos seculos, incorporando praticas, 

princlpios, postulados e conven<;oes, para fazer face a evoluc;ao da sociedade e suas 

novas tecnologias. Segundo Ribeiro (2002), a normalizac;ao da Contabilidade veio da 

necessidade de padronizar os procedimentos contabeis utilizados por todas as 

entidades, a fim de tornar as demonstrac;oes contabeis acessiveis a todos os usuaries. 

Percebe-se assim que a Contabilidade evoluiu o bastante para identificar, mensurar, 

registrar e tamar publico todos os eventos de relevancia envolvidos no desenvolvimento 

das atividades de uma empresa, com isso fornecendo fundamentos para a escolha mais 

acertada entre as alternativas possiveis em relac;ao a alocac;ao de recursos escassos e, 

em seguida, oferecendo elementos para avaliac;ao dos recursos consumidos 

comparativamente aos rendimentos obtidos. 

A Contabilidade, entendida como meio de fornecer informac;oes, devera buscar 

respostas aos usuaries interessados na atuac;ao das empresas sobre o meio ambiente, 

tendo em vista o dever de subsidiar o processo de tomada de decisao. Utilizando-se dos 

instrumentos que ja possui, amoldando-os a esta nova necessidade, partindo do 

pressuposto que as empresas, voluntariamente ou nao, agem para a preservac;ao e 

recuperac;ao do meio ambiente, levando em conta as obrigac;oes legais que lhe sao 

impostas. 0 cumprimento dessas obrigac;oes e condicionante basica para que os 6rgaos 

publicos competentes permitam sua continuidade. 

Como ciencia que estuda a situac;ao patrimonial e o desempenho economico

financeiro das entidades, a Contabilidade possui instrumentos necessaries para 

colaborar na identificac;ao do nivel de Responsabilidade Social dos agentes economicos. 

Alguns gastos realizados com a conservac;ao do meio ambiente ja sao contabilizados, 

embora encobertos entre os custos operacionais e no capital imobilizado. 

A partir deste contexte, podemos definir contabilidade ambiental como o estudo 

do patrimonio ambiental (bens, direitos e obrigac;oes ambientais) das entidades. A 

Contabilidade Ambiental surgiu em 1970, quando as empresas passaram a dar urn 

pouco mais de atenc;ao aos problemas do meio ambiente. 



15 

A Contabilidade Financeira Ambiental passou a ter status de um novo ramo da 

ciencia contabil em fevereiro de 1998, com a finalizagao do "relat6rio financeiro e 

contabil sobre passivo e custos ambientais" pelo Grupo de Trabalho lntergovernamental 

das Nagoes Unidas de Especialistas em Padroes lnternacionais de Contabilidade e 

Relat6rios (ISAR) - United Nations lntergovernamental Working Group of Experts on 

International Standards of Accounting and Reporting). Tern o objetivo de registrar as 

transagoes da empresa que impactam o meio ambiente e os seus efeitos na posigao 

economica e financeira que reporta tais transagoes, devendo assegurar, conforme 

Bergamini Jr. (1999), que: 

a) os custos, ativos e passivos ambientais estejam contabilizados de acordo com 

os principios fundamentais da contabilidade; 

b) o desempenho ambiental tenha ampla transparencia do que os usuarios da 

informagao contabil necessitam. 

Segundo Bergamini Jr., as inovagoes trazidas pela Contabilidade Ambiental estao 

associadas, pelo menos, a tres temas: 

a) a definigao do custo ambiental; 

b) a forma de mensuragao do passivo ambiental, com destaque para o decorrente 

de ativos de vida longa; e 

c) a utilizagao intensiva de notas explicativas abrangentes e o uso de indicadores 

de desempenho ambiental, padronizados no processo de fornecimento de 

informagoes ao publico. 

A Contabilidade Ambiental constitui-se numa especialidade da ciencia contabil 

com base na materialidade dos valores envolvidos. De acordo com Bergamini Jr. (1999), 

para o usuario externo da informagao contabil tornar-se material, toda informagao que, 

nao sendo evidenciada, ou sendo mal evidenciada, pode leva-lo a serio erro sobre a 

avaliagao do empreendimento e de suas tendencias, o que se aplica de forma plena as 

informagoes sobre o desempenho ambiental das empresas. 

Varios sao os fatores que dificultam o processo de implementagao da 

contabilidade ambiental. Bergamini Jr. (1999), enumera os seguintes: 

a) ausencia de definigao clara de custos ambientais; 

b) dificuldade em calcular um passivo ambiental efetivo; 
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c) problema em determinar a existencia de uma obrigac;ao no futuro por conta de 

custos passados; 

d) falta de clareza no tratamento a ser dado aos "ativos de vida longa", como por 

exemplo, no caso de uma usina nuclear; 

e) reduzida transparencia com relac;ao aos danos provocados pela empresa em 

seus ativos pr6prios, dentre outros. 

A avaliac;ao da utilidade da Contabilidade Ambiental, segundo o mesmo autor, 

deve ser realizada tendo em vista o atendimento das finalidades que pretende atingir, 

que sao: 

a) expor o progresso da empresa no gerenciamento das questoes ambientais de 

forma comparada com empresas-pares e durante o decorrer do tempo; 

b) apresentar o nivel de sua exposic;ao ao risco ambiental para a comunidade de 

neg6cios (instituic;oes financeiras, fundos de pensao, seguradoras e potenciais 

parceiros de neg6cios) e para a sociedade em geral; e 

c) demonstrar a capacitac;ao gerencial da empresa na administrac;ao de questoes 

ambientais, e apresentar a forma como a mesma integra essas questoes a sua 

estrategia geral de Iongo prazo. 

Portanto, a Contabilidade, entendida como meio de fornecer informac;oes deveria 

buscar responder a este novo desafio, atendendo aos usuarios interessados na atuac;ao 

das empresas sobre o meio ambiente, subsidiando o processo de tomada de decisao, 

alem das obrigac;oes com a sociedade no que tange a responsabilidade social e a 

questao ambiental. 

2.2.1 0 Balan~o Patrimonial com Enfase no Meio Ambiente 

0 Balanc;o Ambiental tern como principal objetivo tornar publica, para fins de 

avaliac;ao de desempenho, toda e qualquer atitude das entidades, com ou sem fins 

lucrativos, mensuravel em moeda, que, a qualquer tempo, possa influenciar ou vir a 

influenciar o meio ambiente, assegurando que custos, ativos e passivos ambientais 
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sejam reconhecidos a partir do momenta de sua identifica<;ao, em consonancia com os 

princfpios fundamentais de contabilidade. T oda e qualquer atividade, desenvolvida ou 

em desenvolvimento, ocorrida ou a incorrer, nao importando se em maior ou menor 

relevancia, desde que, mensuravel em moeda, que cause ou possa vir a causar 

qualquer tipo de dano ao meio ambiente, bern como, toda e qualquer a<;ao destinada a 

amenizar e/ou extinguir tais danos, devendo ser registrada contabilmente em contas 

contabeis especfficas, na data de sua ocorrencia, mediante ado<;ao dos seguintes 

procedimentos: (RIBEIRO, 2002) 

a) Os custos ambientais representam aplica<;ao direta ou indireta no sistema de 

gerenciamento ambiental do processo produtivo e em atividades ecol6gicas da 

empresa; 

b) Os ativos ambientais sao todos os bens e direitos destinados ou provenientes 

da atividade de gerenciamento ambiental, podendo estar em forma de capital 

circulante ou capital fixo; 

c) Os passivos ambientais, todos relacionados a financiamentos especificos, 

contingencias vinculadas ao meio ambiente, desde que claramente definidas 

deverao ser classificados no passivo circulante ou realizavel de Iongo prazo, em 

contas contabeis especificas. 

Notas Explicativas Ambientais - deverao ser destacadas das demais notas e 

conter as informa<;oes sobre criterios adotados com rela<;ao a: 

a) avalia<;ao dos estoques ambientais; 

b) formas de avalia<;ao e deprecia<;ao, inclusive taxas utilizadas no exercfcio; 

c) avalia<;ao do ativo diferido, destacando as bases utilizadas pela empresa para 

ativar os gastos ambientais; 

d)dividas relacionadas ao meio ambiente, informando, inclusive, o criterio contabil 

de apropria<;ao; 

e) valor do lucro do exercicio destinado a sua utiliza<;ao no meio ambiente. 



QUADRO 1- Balan9o Patrimonial Ambientat 

ATIVO CJRCULANTE 

Estoques 
Custos de aquisi~o/ produ~o 
(-)Custos ambientais 

ATIVO PERMANENTE 

Equipamentos 

Poluidores 
Nao poluidores 
Anti- polui9ao 

Fonte: FERREIRA, 1995. 

PASSJVO CJRCULANTE 

Provisoes p/ passivos ambientais 

EXIGiVEL A LONGO PRAZO 

Provisoes pi passivos ambientais 

PATRIMONIO LiQUIDO 

Reservas de contingencia p/ passivos 
ambientais 

QUADRO II- Demonstra~o do Resuttado Ambiental 

RECEITAS DE VENDAS 
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 

Custos de produ9ao 
Custos ambientais de produc;ao 

LUCRO BRUTO 
(-) DESPESAS OPERACIONAIS 

Despesas de Vendas 
Despesas Administrativas 
Despesas Financeiras+ Receitas Financeiras 
Despesas Ambientais (inclusive provisoes) 

LUCRO OPERACIONAL AMBIENTAL 

Fonte: FERREIRA, 1995. 

As Demonstrac;oes Contabeis Ambientais apresentadas nos Quadros I e II, 

podem ser urn instrumento adicional na gestao ambiental, tanto por parte dos governos 

como das empresas e tambem da sociedade. 0 governo teria condic;oes de acompanhar 
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se os gastos com meio ambiente estao de acordo com as poHticas ambientais 

determinadas, funcionando como parte de uma politica de desenvolvimento sustentavel. 

A sociedade poderia acompanhar se os produtos intitulados como nao poluidores, de 

fato o sao, pois seria possivel verificar efetivos gastos realizados para proteger o meio 

ambiente durante o processo produtivo e tambem na estocagem de materia-prima e 

produtos finais. lsso pode ser feito como a propria Contabilidade de Custos ja o faz, 

porem, sem considerar o meio ambiente. 



3 MENSURACAO DOS CUSTOS AMBIENTAIS 

A gestao ambientaJ responsaveJ e urn foco importante para muitas empresas. 

Muitas delas gastam centenas de milhoes de d6Jares a cada ano em atividades 

ambientais. Porem, muitas vezes, as decisoes ambientais sao tomadas com pouco 

apoio do sistema de informa~o de gestao de custos. Frequentemente, decisoes 

ambientais sao tomadas apenas para cumprir os regulamentos impastos, ou seja, uma 

atitude reativa, em vez de uma atitude pr6-ativa, onde a gestao do custo ambientaJ 

parece ser uma norma. No entanto, uma abordagem pr6-ativa e mais promissora em 

termos de prevenc;ao de danos ambientais e, simultaneamente, em redu~o de custos. 

0 surgimento de uma abordagem pr6-ativa significa que a gestao dos custos 

ambientais esta se tornando urn assunto de alta prioridade e intenso interesse. Existem 

varias razoes para esse aumento de interesse, mas duas em particular se destacam. 

Primeiro, em muitos palses tern havido urn aumento significative da regulamentac;ao 

ambiental. Muitas vezes, a lei inclui penalidades e multas, assim, existem incentives 

fortes para o seu cumprimento. A segunda razao refere-se a visao empresarial que 

percebeu que pode ser menos oneroso prevenir do que remediar, quando o assunto e 

meio ambiente. 

Na atualidade verifica-se uma mudanc;a na abordagem da regulamentac;ao 

ambiental, da abordagem de comando e controle para uma abordagem direcionada para 

o mercado. Essa nova abordagem significa que o tratamento bem-sucedido das 

preocupac;oes ambientais se tornou urn assunto competitive atualmente. As empresas 

estao descobrindo que satisfazer objetivos de neg6cios relevantes e resolver questoes 

ambientais nao sao mutuamente excludentes. Neste contexto verifica-se a importancia 

de urn novo conceito chamado de ecoeficiencia. 

Segundo, Hansen.O., (2001 ), a ecoeficiencia afirma que as organizac;oes podem 

produzir bens e servic;os enquanto simultaneamente reduzem os impactos ambientais 

negatives, alem da reduc;ao do consumo de recursos e custos. lsso ocorre devido a 
ecoeficiencia atacar as causas e nao as conseqUencias, dos impactos negatives no 

ambiente. Esse conceito transmite ao menos tres mensagens importantes: 
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a} as melhorias dos desempenhos ecol6gicos e economicos podem, e devem ser 

complementares; 

b) a melhoria no desempenho ambiental nao deve ser vista como urn assunto de 

caridade e boa vontade, mas sim como uma questao de necessidade competitiva. 

c) a ecoeficiencia e complementar ao desenvolvimento sustentavel e o ap6ia. 

0 incentivo de redu<;ao de custos e competitividade e especialmente importante, 

Os custos ambientais podem ser uma porcentagem significativa do total dos custos 

operacionais e , e interessante mencionar, muitos desses custos podem ser reduzidos, 

ou eliminados, por meio de uma gestao eficaz. Por exemplo, o conhecimento dos custos 

ambientais e suas causas podem levar a urn reprojeto de urn processo que, como 

consequencia, reduz a quantidade de materia-prima consumida e os poluentes emitidos 

ao meio ambiente. Assim, custos ambientais atuais e futuros sao reduzidos, e a empresa 

se torna mais competitiva. 

FtGURA 1- Causas e incentives para a ecoeficiencia 

Redw;ao de custos 
e vantagem 
competitiva 

lnova9ao e novas 
oportunidades 

Exigencia do cliente 
por produtos mais 
limpos 

Beneficios sociais 
significativos, que levam 
a melhoria de imagem 

Fonte: HANSEN.D; MOWEN, M; 2001. 

Melhores 
empregados e maior 
produtividade 

Menor custo de capital 
e de seguro 
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A gestao eficaz de custos que leva a uma redu<;ao dos mesmos, significa que 

informa<;oes de custos ambientais devem ser fornecidas a gestao. Para fornecer essas 

informa<;oes financeiras, e necessaria definir, medir, classificar e atribuir os custos 

ambientais aos processos, produtos e outros objetos de custo de interesse. Os custos 

ambientais devem ser relatados como uma classifica<;ao separada de forma que os 

gestores possam avaliar seu impacto na rentabilidade da empresa. Alem disso, atribuir 

custos ambientais aos produtos e processos revela as fontes desses custos e ajuda a 

identificar suas causas fundamentais de maneira que possam ser controladas. 

3.1 IDENTIFICA<;AO DOS CUSTOS AMBIENTAJS 

Custos ambientais sao representados pelo somat6rio de todos os custos dos 

recursos utilizados pelas atividades desenvolvidas com o prop6sito de controle, 

preserva<;ao e recupera<;ao ambientaL Estas atividades podem estar indiretamente 

associadas a elabora<;ao do produto, contudo, estao diretamente associadas ao 

processo de controle, preserva<;ao e recupera<;ao do meio ambiente. Exemplos dessas 

atividades sao: mao-de-obra, insumos antipoluentes, deprecia<;ao de equipamentos 

antipoluentes, etc. 

As atividades indiretas serao aquelas que existem para dar suporte a 
preserva<;ao ambiental, como: salario de supervisores, aluguel da area ocupada, 

recursos consumidos nas atividades de compras, de tesouraria, etc. 

Os custos ambientais tambem podem ser chamados de custos de qualidade 

ambiental. Sendo classificados em quatro categorias: 

a) Custos de preven<;ao ambiental: Sao os custos de atividades executadas para 

prevenir a produ<;ao de contaminantes e/ou desperdicio que poderia causar 

danos ao meio ambiente. Exemplos de atividades de preven<;ao incluem: 

avalia<;ao e sele<;ao de fornecedores, avalia<;ao e sele<;ao de equipamentos de 

controle da polui<;ao, proje<;ao de processos e produtos para reduzir ou eliminar 

os contaminadores, treinamento de empregados, auditorias dos riscos 
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ambientais, estudos dos impactos ambientais, execuc;ao de pesquisas, 

desenvolvimento de sistemas de gestao ambiental, reciclagem de produtos e 

obtenc;ao do certificado ISO 14001, o qual e obtido por empresas que satisfazem 

os padroes internacionais de gestao ambiental. 

b) Custos de detecc;ao ambiental: Sao os custos de atividades executadas para 

determinar se produtos, processes e outras atividades dentro da empresa estao 

cumprindo as normas ambientais apropriadas. As normas e os procedimentos 

ambientais que uma empresa busca seguir sao definidos de tres maneiras: 

*leis regulat6rias do governo; 

*normas voluntarias (ISO 14001) desenvolvidas pela Organizac;ao lnternacional 

de Normase, 

*politicas ambientais desenvolvidas pela gestao. 

Exemplos de atividades de detecc;ao sao atividades de auditorias ambientais, 

inspec;ao de produtos e processes (para averiguar a conformidade ambiental}, o 

desenvolvimento de medidas de desempenho ambiental, a execuc;ao de testes de 

contaminac;ao, a verificac;ao do desempenho ambiental de fornecedores e a medic;ao de 

niveis de contaminac;ao. 

c) Custos de falhas ambientais internas: Sao custos de atividades executadas 

porque contaminantes e desperdicio foram produzidos, mas nao foram 

descarregados no meio ambiente. Assim custos de falhas internas sao incorridos 

para eliminar e gerir contaminantes e desperdicios uma vez produzidos. As 

atividades de falhas internas tern duas metas nao simu!taneas: 

* assegurar que os contaminantes e os desperdicios produzidos nao sejam 

liberados para o meio ambiente, ou; 

* reduzir o nivel de contamina«;ao liberada para urn nivel que esta em 

conformidade com as normas ambientais. Exemplos de atividades de falhas 

internas incluem a opera«;ao de equipamentos para minimizar ou eliminar 

poluic;ao, tratamento de descarte de materiais t6xicos, manutenc;ao de 

equipamentos para poluic;ao, licenciamento de instalac;oes para a produc;ao de 

contaminantes e reciclagem de sucata. 
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d) Custos de falhas ambientais externas: Sao os custos de atividades executadas 

ap6s descarregar contaminantes e desperdlcio no meio ambiente. Custos 

realizados com falhas externas sao os custos que foram incorridos e pagos pela 

empresa. Custos nao-realizados de falhas externas (custos sociais) sao causados 

pela empresa, porem sao incorridos e pagos por partes fora dela. Os custos 

sociais podem ser classificados como: 

* aqueles que resultam da degrada«;ao ambiental e, 

* aqueles associados com urn impacto adverso sobre a propriedade ou o bern 

estar dos individuos. 

Das quatro categorias de custos ambientais, a categoria de falhas externas e a 

mais devastadora. Exemplos de atividades de falhas externas incluem a limpeza de urn 

lago poluldo, limpeza de manchas de petr61eo, limpeza do solo contaminado, uso 

ineficiente de materiais e energia, indenizac;oes por acidentes pessoais provenientes de 

mas praticas ambientais, restaurac;ao de propriedade danificada, restaurac;ao de terra e 

perda de vendas causada por uma rna reputac;ao ambiental. Os exemplos de custos 

sociais incluem receber cuidados medicos por causa do ar poluldo, a perda do uso 

recreativo de urn lago devido contaminac;ao e a danificac;ao de ecossistemas ocasionada 

por descartes de reslduos. 

3.1.1 Despesas e Custos Ambientais 

Sabendo-se que os custos e despesas destinados a preservac;ao ambiental 

ocorrem em conexao como processo produtivo e/ou em decorrencia deste, entende-se 

que deveriam ser destacados em grupo especifico na Demonstrac;ao de Resultados do 

Exercicio. Deveriam compor-se dos custos dos insumos e da mao-de-obra necessarios 

a protec;ao, preservac;ao e recuperac;ao do meio ambiente, bern como da amortizac;ao 

dos gastos capitalizados, alem das taxas de preservac;ao ou multas impostas pelas 

tegislac;oes ambientais. Os custos e despesas para preservac;ao, protec;ao e 

recupera«;ao ambiental, via de regra, nao poderao ser associados a urn processo 
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produtivo unico, como, tambem, dificilmente havera condit;oes de determinar com 

precisao seu exato periodo de competencia. Porem, com os mesmos instrumentos de 

aproximat;ao que a Contabilidade utiliza para alocar certos custos entre diversos 

periodos (depreciat;ao, por exemplo), poderia distribuir os custos e despesas de 

natureza ambiental entre os periodos julgados de competencia, de forma segregada. 

3.1.2 Deteriora~ao de Ativos 

As empresas nao sao apenas os agentes da poluit;ao e degradat;ao do meio 

ambiente, podem ser tambem suas vitimas em virtude da redut;ao de seus patrimonios, 

Ativos tangiveis e intangiveis, particularmente os nao monetarios, estao sujeitos a 
at;ao ambiental. ConseqOentemente, seus valores podem sofrer alterat;oes por ganho ou 

perda do valor economico, alterando o real potencial economico da empresa. Assim, 

para qualquer elemento do ativo tangivel que tenha a redut;ao de sua vida uti! acelerada 

ou a direta queda de seu valor economico, no caso de terrenos ou estoques, em funt;ao 

de alterat;oes do meio ambiente, deveria ser constituida, de forma segregada, uma 

conta de provisao para registrar sua desvalorizat;ao, evidenciando-se nas notas 

explicativas sua origem e natureza. Portanto propoe-se que as perdas de valor 

economico, decorrentes de eventos de natureza ambiental sejam destacadas, 

objetivando informar aos usuarios interessados a influencia do meio ambiente sobre a 

empresa, alem do valor real de seus ativos. 

3.1.3 Passivo Ambiental 

Conhecidos como os provaveis sacrificios de beneficios economicos decorrentes 

de obrigat;oes presentes de transferir ativos ou prestar servit;os no futuro, como 
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resultado de uma transac;ao ou evento passado, o Passivo devera abranger todos os 

gastos que a empresa devera realizar para o cumprimento de suas obrigac;oes futuras. 

Muito utilizado na atualidade, o termo "Passivo Ambiental' refere-se aos 

beneficios e/ou resultados economicos que serao sacrificados em func;ao da 

preservac;ao, recuperac;ao e protec;ao do meio ambiente. 

Os Passivos Ambientais tern origem em gastos relativos ao meio ambiente, os 

quais podem constituir-se em despesas do periodo atual ou anteriores, aquisi«;ao de 

bens permanentes, ou na existencia de riscos destes gastos virem a se efetivar. 

E sabido, no entanto, que na maioria dos casos, tais exigibilidades sao 

reconhecidas somente no ato da efetivac;ao dos gastos. De acordo com os principios 

contabeis, tais gastos e suas respectivas exigibilidades deveriam ser contabilizados no 

mesmo periodo em que se registrasse a receita deles decorrente de forma a se permitir 

a confrontac;ao de receitas e despesas dentro do mesmo periodo contabiL Apesar das 

dificuldades de identificac;ao e quantificac;ao dos custos na area ambiental, sao diversas 

as tecnicas de que a contabilidade poderia estar se valendo para obter urn valor, ainda 

que aproximado, dos custos e passivos ambientais incorridos no processo de obtenc;ao 

das receitas. 

3.1.3.1 Riscos Ambientais Potenciais 

Quando correlacionados com riscos e incertezas a que a empresa esta sujeita, os 

Passivos Ambientais adquirem as caracterfsticas das contingencias, podendo decorrer 

de tres situac;oes: 

a) lniciativa propria da empresa, partindo de sua consciencia de 

responsabilidade social e envolvimento no processo de execuc;ao do 

"desenvolvimento sustentavel"; 

b) Reivindicac;oes de indenizac;ao por terceiros; 

c) Exigencias de legislac;oes ambientais. 
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3.2 RELA TORIO DE CUSTOS AMBIENTAIS 

Relat6rios de custos ambientais sao essenciais para uma organizagao controlar e 

melhorar seus custos ambientais. 0 primeiro passo e relatar os custos ambientais por 

categoria, revelando assim dois importantes resultados: 

a) o impacto dos custos ambientais na rentabilidade da empresa e, 

b) os montantes relativos despendidos de uma categoria. 

0 Quadro Ill fornece urn exemplo de relat6rio de custos ambientais. Este relat6rio 

realga a importancia dos custos ambientais ao expressa-los como uma porcentagem 

total dos custos operacionais. Neste exemplo, os custos ambientais compoem 30% do 

total dos custos operacionais da empresa, podendo assim afetar significativamente sua 

rentabilidade. 

QUADRO Ill- Relat6rio de Custos Ambientais 

Custos de Prevengao: 

Treinamento de empregados 
Projeto de produtos 
Selegao de equipamentos 

Custos de detecgao: 
lnspegao de processes 
Elaboragao de medidas 

Custos de falhas internas: 
Operagao de equipamentos p/ 
eliminar poluigao 
Manutengao equip.poluigao 

Custos de falhas externas: 
Limpeza de rios e lagos 
Restauragao da terra 
lndenizagao por danos em propriedades 

Custos Ambientais 

$60.000 
$180.000 
$40.000 

$240.000 
$80.000 

$400.000 
$200.000 

$900.000 
$500.000 
$400.000 

Porcentagem dos Custos 
Operacionais* 

$280.000 2,80% 

$320.000 3,2% 

$600.000 6,00% 

$1.800.000 18% 

Totais $3.000.000 30% 
* Considera-se nesse exemplo, o total dos custos operacionais $10.000.000 

Fonte: HANSEN,D; MOWEN, M: 2001. 
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Este relat6rio tambem fornece informavoes relativas a distribui~o dos custos 

ambientais. Do total dos custos apresentados, apenas 20% sao de categorias de 

prevem;ao e detec«;ao. Sendo 80% dos custos ambientais relativos a custos de fafhas 

internas ou externas. 

3.2.1 Relat6rio Financeiro Ambientat 

A ecoeficiencia sugere uma possivel modifica«;ao nos relat6rios de custos 

ambientais, visando nao s6 os custos, como tambem os beneficios ambientais. Pode-se 

destacar tres categorias de beneficios: renda, economias atuais e economias continuas. 

A renda refere-se as receitas adquiridas pela organiza«;ao devido a utiliza«;ao de 

medidas ambientais como a reciclagem de papef, novas aplica«;oes para residuos nao

perigosos (por exemplo, retalhos de madeira para fazer tabuas de xadrez) e o aumento 

nas vendas devido a melhoria de imagem da institui«;ao. As economias continuas 

referem-se a custos que haviam sido pagos em anos anteriores, relativos a multas, por 

exemplo, e que passam a nao mais existir devido a uma atitude pr6-ativa da empresa. 

As economias atuais referem-se as redu«;oes de custos obtidas no ano atuat 

3.3 CLASSJFJCAQAO DOS CUSTOS AMBIENT AJS 

Produtos e processos sao fontes de custos ambientais. Processos de produ«;ao 

podem criar residuos s61idos, liquidos e gasosos, que sao subsequentemente 

introduzidos no meio ambiente. Esses residues tern o potencial de degradar o ambiente, 

portanto sao as causas de falhas ambientais internas e externas como, por exemplo, 

investir em equipamentos para prevenir a introdu~o de residuos no ambiente ou limpar 

os residuos ja introduzidos. Os processos produtivos nao sao a (mica fonte de custos 

ambientais. A embalagem tambem e uma fonte de custos. 
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Os produtos em si podem ser a fonte de custos ambientais. Ap6s a venda do 

produto, o seu uso e seu descarte podem produzir degrada<;ao ambientaL Esses sao 

exemplos de custos ambientais p6s-compra. Na maioria da vezes, os custos ambientais 

p6s-compra sao arcados pela sociedade, e nao pela empresa, e, portanto, sao custos 

sociais. Porem em alguns casos, custos ambientais de p6s-compra podem ser 

convertidos em custos externos realizados. 

Os custos ambientais de processos que produzem, comercializam e entregam 

produtos e os custos ambientais p6s-compra, causados pelo uso e descarte dos 

produtos, sao exemplos de custos ambientais do produto. 

3.3.1 Custos Ambientais Baseados em Fun~oes 

Na maioria dos sistemas de contabilidade de custos, os custos ambientais estao 

ocultos dentro dos custos indiretos de fabrica<;ao. Porem para que sejam classificados 

corretamente, os custos ambientais primeiro devem ser separados em grupos, sendo 

assim, o custeio baseado em fun<;ao atribuiria esses custos para produtos individuais 

usando direcionadores como, hora de mao-de-obra direta e horas maquina. Porem 

deve-se ressaltar que essa abordagem pode funcionar bern para um conjunto de 

produtos homogeneos, sendo que numa empresa com diversidade de produtos, uma 

atribui<;ao baseada em fun<;ao pode produzir distor<;6es de custos. 

3.3.2 Custos Ambientais Baseados em Atividades 

0 rastreamento dos custos ambientais para os produtos responsaveis por eles e 

urn requisito fundamental para urn sistema de contabilidade ambiental eficaz. A 

atribui<;ao de custos usando os relacionamentos causais e necessaria, sendo esta a 

abordagem utilizada pelo metoda de custeio ABC. 
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3.4 GESTAO AMBIENTAL NA INDUSTRIA BRASILE!RA 

A analise das atividades ambientais e critica para urn sistema solido de controle 

ambiental. ldentificar atividades e avaliar seus custos sao pre-requisitos para o custeio 

ambiental baseado em atividade. Conhecer os custos ambientais e quais produtos e 

processos os estao causando e essencial como uma primeira etapa para o controle. As 

atividades ambientais devem ser classificadas como as que adicionam valor e as que 

nao adicionam valor. As atividades que nao adiciona valor sao as que nao sao 

necessarias se a empresa estivesse operando em urn estado ambiental eficiente e 

6timo. E valido lembrar a observac;ao de Porter e Van der Linde, a qual diz que "a 

poluic;ao ambiental e equivalente a ineficiencia economica". 

Em pesquisa realizada por Dubeaux e Motta (1998), nota-se algumas 

modificac;oes no comportamento das empresas do setor industrial brasileiro quanto a 
Gestao Ambiental, do comec;o para o final da decada de 90. Esta pesquisa demonstra 

que 85% das empresas adotam algum tipo de procedimento gerencial associado a 
Gestao Ambiental, sendo reciclagem e reaproveitamento, disposiyao de residuos e 

controle de rufdos e vibrac;oes os mais adotados. Reduc;ao do uso de materias-prima e 

mais destacado nas microempresas, enquanto que as empresas grandes e medias sao 

as que mais adotam procedimentos associados ao controle de efluentes llquidos e 

gasosos. Em geral as ac;oes industriais para o gerenciamento ambiental estao mais 

voltadas para o controle da poluic;ao ("tecnologias limpadoras"}, sendo pouco 

expressivas as ac;oes que propoem uma mudanc;a de base tecnol6gica, de processos 

produtivos ou de arranjo organizacional ("tecnologias limpas"). 

As principais razoes para a adoyao de praticas de Gestao Ambiental nas grandes 

e medias empresas sao a politica social da empresa, as exigencias de licenciamento e a 

legislayao ambiental, porem nao se pode desconsiderar preocupac;oes quanto a 

competitividade das exportac;oes e o atendimento ao consumidor, as quais tern maior 

relevancia nas grandes empresas. 

Atraves de pesquisa realizada pela Confederac;ao Nacional das lndustrias -CNI 

(2004), nota-se que as industrias estao procurando minimizar, por meio da Gestao 
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Ambiental estrategica, os eventuais conffitos advindos do processo de ficenciamento 

ambiental e as dificuldades encontradas nas refa~oes administrativas com os 6rgaos 

ambientais. 

Em relac;;ao aos investimentos realizados pelas empresas com o objetivo de 

proteger o meio ambiente, a pesquisa revefou que, em media, 73% das industrias 

destinaram recursos para esta finalidade em 2003. Esse dado reafirma o fato de que o 

empresariado nacional esta efetivamente compromissado com a prote~ao ambientaL 

Enquanto algumas empresas se perguntam quanta custa implantar urn sistema 

de Gestao Ambientaf, outras chegam a conclusao de que fica muito mais caro nao ter o 

sistema, face aos diversos riscos a que estao sujeitas, como acidente ambientais, 

multas, processos na justi~, custos de remedia~o de passivos, danos a imagem, 

barreiras a explorac;;ao de seus produtos, perda de competitividade etc. E com certeza a 

visibilidade de urn certificado perante as exigencias de certos mercados influenciam 

fortemente a decisao de muitas organizac;;oes , conforme Moreira, (2001 ). 

3.4.1 Custos Operacionais 

Os custos operacionais com os procedimentos de Gestao Ambiental, na maioria 

das grandes e medias empresas, sao menores que 5% dos custos do produto final. 

Destacam-se, com investimentos de ate 15%, os setores de Couro e Peles, Qulmica, 

Farmaceutica e Veterinarios, Textile Produtos Alimentares. 

0 Grafico 1 demonstra a propor~ao do custo total de produtos vendidos, que 

representa custos ambientais de opera~ao industrial. 
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GRAFt CO t - Propor~ao do custo totat de produtos vend~dos 

PROPORCAO DO CUSTO TOTAL DE PRODUTOS VENDIDOS 

jill Me nos de 5% 5% a 1 0°/o D 1 0°/o a 15% D Nao incorreu nestes custos I 

Fonte: Adaptado de OUBEAUX G. B.S. & MOTTA, R. S;1998. 

3,.4,.2 Custos lniciais de lmplanta~ao 

Os Custos lniciais para a Implanta9ao de urn sistema de Gestao Ambienta! 

demand am: 

a) investimento em tecnologias limpas; 

b) investimento em qualifica9ao profissional; 

c) investimento em qualifica9ao operacional; 

d) investimento em educa9ao e conscientiza9ao dos associados/ empregados/ 

fornecedores/ consumidores; 

e) investimento em estruturas operacionais de auto-observa9ao e de auditoria 

ambiental permanente. 

As vantagens do Sistema de Gestao Am bien tal, como ja reratados anteriormente, 

sao organizacionais} redutoras de custo de opera9ao} minimizadoras de acidentes e 

principalmente competitivas. 
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3.4.3 Custos Resultantes da nao Utitiza~o do Sistema 

a) risco de multas de 6rgaos de controle; 

b) risco de a<;oes judiciais por disposi<;ao inadequada de residues; 

c) custos com remedia<;ao das areas contaminadas (passivos ambientais); 

d)a<;6es trabalhistas decorrentes de condi<;oes inadequadas de saude e 

seguran<;a da empresa. 

3.4.4 Gestiio de Custos Ambientais 

0 controle dos custos ambientais conforme Ribeiro e Gon<;alves (2002) tornou-se 

muito relevante dado o significative volume que representam e, portanto, seus efeitos 

influem diretamente na continua<;ao da empresa. Esse controle refletira o nivel de 

falhas existentes e o volume de gastos necessaries para eliminar e/ou reduzir estas 

falhas, seja na forma de investimentos de natureza permanente, ou de insumos 

consumidos no processo operacional. 

A gestao dos custos ambientais inclui tanto aspectos da gestao ambiental como 

da gestao de custos. Ao nivel de empresas, a gestao ambiental abrange, sobretudo, a 

gestao de materiais e de energia que cada empresa tira do meio ambiente e devolve ao 

meio ambiente. Enquanto uma parte desses materiais da energia entra no produto, 

outra se torna residuos s61idos, agua residual, bern como are calor residual. Portanto, 

ao contrario da prote<;ao ambiental tradicional, a gestao ambiental integrada nao visa o 

tratamento, mas a preven<;ao da existencia desses residuos. 

Como residuos sao materiais que custam na aquisi<;ao, necessitam mao-de-obra 

durante o processo produtivo e causam custos adicionais no tratamento final, nao s6 

constituem uma carga para o meio ambiente, mas tambem uma carga financeira. Os 

custos dos residuos, por defini<;ao, representam despesas sem acrescimo de valor, e a 

redu<;ao deles geralmente produz efeitos positivos em termos economicos e ecol6gicos. 

A gestao dos custos ambientais e urn instrumento estrategico para aumentar e 
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reduzir os custos, conduzindo a urn processo de mudanc;as em desenvolvimento 

continuo. E par intermedio da gestao dos custos ambientais que se fortalece os 

sistemas de gestao ambiental existentes ou facilita o estabelecimento de sistemas 

padronizados. Eta gera informac;oes basicas, ajuda a formar consciencia e a criar 

estrutura que podem ser utilizadas como primeiros passos para o processo ISO 14001. 

Com o aumento da competitividade mundial, segundo Campos (1996), as 

empresas comec;aram a se preocupar mais em controlar e gerenciar seus custos, 

juntamente com seus programas de qualidade. Neste contexto, trabalhar com custos da 

qualidade passa a ser fundamental para medir e guiar a qualidade, as estrategias de 

custos e a diferenciac;ao das empresas modernas. 

3.5 NORMAS AMBIENTA!S - ISO 14000 

Quando se tala em Normas a ideia predominante e a de obrigac;oes, e 

associados a estas obrigac;oes, custos. Se por urn !ado isso pode realmente se verificar, 

por outro, nao podemos esquecer que as normas podem ser o guia para que a empresa 

se adapte ao que o mercado esta desejando e valorizando. Assim, por exemplo, foi o 

processo de implantac;ao da serie ISO 9000 de normas de qualidade. Existe claro, urn 

custo associado a obtem;ao da certificac;ao, mas ela significa tambem urn diferencial 

para a empresa nos mercados menos competitivos, ou a propria permanemcia da 

empresa em mercados mais competitivos. 

Assim, a norma mais conhecida internacionalmente para a certificac;ao da 

Qualidade, a ISO 9000, serviu de base para o desenvolvimento da serie ISO 14000, 

referente a certificac;ao ambiental. No Brasil, a ABNT (Associac;ao Brasileira de Normas 

Tecnicas) e a organizac;ao responsavel pelo estudo e desenvolvimento de tais normas. 

E tambem s6cia fundadora da 1801 (International Organization for Standardization). 

1 Fundada em 194 7, com sede em Genebra, na Suil(a. Trata-se de uma organiza9ao nao 
govemamental, que reline mais de 100 paises, sen do seu objetivo principal criar normas 
intemacionais de padroniza9ao que representern e traduzarn o consenso dos diferentes paises. 



35 

As normas ISO da serie 14000 referem-se a ferramentas de avaliac;ao e auditoria 

ambiental, a sistemas de gestao ambiental e a ferramentas de suporte ao produto. A 

empresa certificada fica, entao, comprometida em respeitar o meio ambiente, buscando 

melhorar sua conduta ambiental e exigindo o mesmo de seus fornecedores. E. uma 

certificac;ao voluntaria. Por outro lado, quando se analisa o comportamento de parte das 

empresas brasileiras em termos de seu comportamento ambiental, verifica-se que as 

mais preocupadas com a questao ambiental e que tern investido em processos 

produtivos mais eficientes ambientalmente sao tambem as de maior inserc;ao 

internacionaf. 

Dentre as diversas areas de atuac;ao da ISO estao as normas de certificac;ao 

ambiental, como segue: (MOREIRA, 2001) 

a) ISO 14001 -define os requisitos para certificac;ao ambiental, descritos abaixo: 

* implementar, manter e aprimorar urn sistema de gestao ambiental; 

* assegurar-se de sua conformidade com sua polftica ambiental definida; 

* demonstrar tal conformidade a terceiros; 

*buscar certificac;ao/ registro do seu sistema de gestao ambiental par uma 

organizac;ao externa; 

* realizar uma auto-avaliac;ao e emitir auto-declarac;ao de conformidade com 

esta Norma. 

b) ISO 14004 - e uma norma orientativa, que exempfifica e detalha as 

informac;oes necessarias a implementac;ao de urn SGA; 

c) ISO 14010, 14011 E 14012- referem-se ao processo de auditoria ambiental; 

d) ISO 14032 - define a integrac;ao entre as normas de qualidade e de meio 

ambiente. 

A busca pela certificac;ao ISO 14001 tern crescido significativamente no Brasil. 

Porem conquista-la nao depende apenas da vontade da industria, estas precisam 

atender rigidas normas de preservac;ao ambientaL 

E. necessaria montar toda uma estrutura capaz de levantar informac;oes e 

monitorar os processos produtivos que ameac;am a natureza. Tambem e preciso 

encontrar uma destinac;ao para todos os tipos de residuos, inclusive para aqueles que 
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nao podem ser reciclados. Por tim, deve-se ter disposi<;ao e capital para implementar 

mudan<;as caso ocorra alguma irregularidade. Ou seja, nao adianta ter uma filosofia de 

prodw;ao sustentavel se nao ha condi<;oes de banca-la na pratica. E isso explica por 

que a maioria das ISOs, no Brasil, sao ostentadas por grandes organiza<;oes. 

Basicamente, sao exportadores que nao podem abrir mao do certificado, ja que ele vern 

sendo cada vez mais exigido no mercado externo. Hoje, os bancos internacionais 

tambem avaliam a questao ambiental antes de conceder financiamento - tal como o 

BNDES. Logo, muitas empresas "se obrigam" a adotar a norma ISO apenas para ter 

acesso a esse capital, alem do intuito de manter sua permanencia no mercado externo. 

Pode-se concluir que tamanho e documento quando o assunto e preserva<;ao 

ambiental empresarial. Em geral, quanto maior o porte da empresa, maior e a 

conscientiza<;ao. Ja as micro, pequenas e medias industrias tendem a encarar as 

medidas de preserva<;ao ambiental como gastos desnecessarios, e nao como uma 

forma de agregar valor aos seus produtos. E urn equivoco oneroso, ocasionado 

principalmente pela falta de informa<;ao. 

A finalidade da ISO 14001 nao e somente a de evitar danos ao meio ambiente, 

mas tambem a de garantir bons resultados as empresas. Por exemplo, atraves do 

volume de residuo produzido pode-se ajudar a medir ate mesmo a produtividade de 

uma industria. Onde quanto maior o volume produzido menor e a eficiencia no 

aproveitamento dos insumos. 



4 DIFICULDADES EM RELACAO A LEGISLACAO AMBIENTAL 

A grande maioria das empresas vern enfrentando dificuldades na rela9ao com os 

6rgaos ambientais, face a necessidade de se cumprir exigencias ambientais por vezes 

inadequadas sob o ponto de vista da aplicabilidade tecnica e dos aspectos de 

sustentabilidade economica. 

Entre os problemas enfrentados pelas industrias relatives ao processo de 

licenciamento ambiental e a rela9ao empresa e 6rgaos publicos, destacam-se os prazos 

para analise e delibera«;ao das licen«;as, os custos elevados de todo o processo e o 

grande numero de requisites solicitados. Porem nao sao todas as industrias que sao 

obrigadas a requerer o licenciamento ambiental, sao apenas as consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras. 

4.1 AUDITORIA DO MEIO AMBIENTE 

Atualmente, processos tecnol6gicos bern mais avan«;ados tornam os custos dos 

equipamentos antipoluentes mais acesslveis. Em muitos palses, a conscientiza«;ao e 

movimenta9ao da comunidade como urn todo (popula«;ao, organiza«;oes de defesa do 

meio ambiente e govern a) originaram revisoes e reformula«;oes na legisla«;ao ambiental 

de forma a torna-la mais ampla e rigorosa. A conscientiza«;ao da sociedade em muitos 

lugares veio afetar a imagem da empresa junto a seu publico consumidor no qual 

passou a ser forte elemento de pressao para as empresas come«;arem a investir no 

controle ambiental, visto que dele depende a evolu«;ao do fluxo de receitas da empresa. 

Neste contexto, o rigor da legisla«;ao ambiental e a amea«;a de uma retalia9ao por parte 

dos consumidores foram os elementos chaves para que muitas empresas percebessem 

a inadiavel necessidade de assumir suas responsabilidades sociais, sob o aspecto de 

prote«;ao e preserva«;ao do meio ambiente. E. fato que a quantidade de empresas que 

persistem em condi«;oes inadequadas de funcionamento e de paises onde essa 
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conscientizac;ao ainda e insuficiente, e bastante elevada. Porem, deve-se reconhecer 

que a evoluc;ao ocorrida e significativa. 

Algumas empresas criaram cargos e areas especificas para melhor gerenciar as 

questoes ambientais. A auditoria ambiental foi uma destas areas, sendo que tern 

apresentado uma evoluc;ao crescente e de grande relevancia em empresas de grande 

porte. Tratam-se de profissionais que tern como func;ao estudar e monitorar a viabilidade 

de novas projetos, a adequac;ao dos sistemas e equipamentos operacionais em uso, 

visando adequa-los ao processo de reduc;ao e/ou eliminac;ao de poluentes, tanto sob os 

aspectos operacionais como sob os legais. 

4.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS PELA INDUSTRIA 

A industria brasileira esta cada vez mais consciente da necessidade de adotar 

praticas de gestao ambiental e conforme dados da CNI, 2004 pretendem ampliar seus 

investimentos destinados a protec;ao do meio ambiente. 

0 Grafico II apresenta alguns dos problemas enfrentados pelas industrias, 

relatives a processo de licenciamento ambiental, e a relac;ao empresa e 6rgaos 

publicos. 



GRAFICO II- Principais dificuldades enfrentadas pelas industrias no processo de licenciamento 
ambiental 

Demora na analise dos pedidos de licenciamento 

Custos dos investimentos necessarios para atender as 
exigencias do 6rgao ambiental 

Gusto de preparacao de estudos e projetos para 
apresentar ao 6rgao ambiental 

Dificuldade de identificar e atender aos criterios tecnicos 
exigidos 

Dificuldade em identificar especialistas no assunto 

Outros 

FONTE: CNI- Sondagem Especial; 2004. 
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A grande maioria das empresas consultadas na pesquisa da Confederac;ao 

Nacional das lndustrias (CNI) que ja requisitaram licenciamento ambiental (74,5% das 

grandes e 71 ,3%> das pequenas e medias) enfrentou alguma dificuldade para obte-lo. 

Os problemas mais comuns foram a demora na analise nos pedidos de licenc;a e os 

custos dos investimentos necessaries para atender as exigencias requeridas pelo 6rgao 

ambiental responsavel. Esses problemas foram selecionados, respectivamente, por 

45%> e 43,5% das empresas. 

A pesquisa mostra que os setores industriais que mais registraram dificuldades 

em obter o licenciamento ambiental sao: Borracha (88,2%), Papel e Papelao (81 ,5%) e 

Minerais Nao-Metalicos (78,4°/o). A industria de produtos farmaceuticos apresentou o 

menor percentual de empresas que identificaram obstaculos (44,4°/o), o que pode ser 

justificado pelo fato desse segmento ja ter, em 1998,conforme DUBEAUX e MOTTA, 

urn percentual elevado de empresas com sistema de gestao ambiental implantado. 0 

percentual de empresas consultadas que "nunca precisou requerer uma licenc;a 

ambiental" nao e desprezivel: 16% do total da amostra. Tal resultado pode ser 
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explicado pelo fato de que apenas os empreendimentos considerados efetivo ou 

potencialmente poluidores sao obrigados a requerer o licenciamento ambiental. 

4.3 RELA!;AO DAS EMPRESAS COM OS ORGAOS AMBIENTAIS 

Entre as empresas de grande porte, 62,4o/o ja enfrentou algum problema com os 

6rgaos ambientais, no caso das pequenas e medias, esse percentual foi de 58,9%. Os 

requisites exagerados de regulamenta9ao ambiental e o alto custo para o seu 

cumprimento foram ap6ntados como os principais causadores dos problemas, conforme 

pode ser visto no Grafico Ill. Os setores de Madeira (72,2%),Quimica (70,3%) e 

Minerais Nao-Metalicos (70, 1 %,) foram os que apresentaram maior incidencia de 

empresas que enfrentaram problemas na rela9ao com os 6rgaos ambientais. 0 setor 

Farmaceutico, aparece identificado como aquele que apresentou o menor numero de 

empresas com esta dificuldade (33,3%). (CNI, 2004). 

GRAFICO Ill- Principais causas dos problemas de relacionamento industrias x 6rgaos ambientais 

Requisites exagerados da regulamentac;ao 
ambiental 

Regulamentac;ao ambiental com custos 
muitos elevados de implantac;ao 

Regulamentac;ao ambiental muito complexa 

Falta de prepare tecnico da fiscalizac;ao 

Falta de cortesia ou comportamento 
inadequado na fiscalizac;ao 

Regulamentac;ao ambiental frequentemente 
alterada 

Outros 

FONTE: CNI - Sondagem Especial; 2004. 

40,6 

39,7 
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4.3.1 Rela~ao da industria com os 6rgaos do governo do Rio de Janeiro 

A questao da responsabilidade ambiental empresarial enfrenta inumeros 

problemas e obstaculos que impedem ou dificultam a melhoria ambiental nas 

empresas, tais como a falta de investimentos e de mao de obra especializada, falta de 

informagao e desconhecimento da legislagao pertinente, entre outros. Portanto, como 

objetivo de analisar e relacionar esses fatores, a Federagao das lndustrias do Estado 

do Rio de Janeiro (FIRJAN), em parceria com a EBAPE/FGV, realizou a pesquisa 

Diagn6stico da Situagao da Gestao Ambiental nas Empresas do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Conforme os dados apresentados no Grafico IV, pode-se observar que somente 

5% das grandes empresas disseram nunca ter tido contato com os 6rgaos ambientais, 

fato que intensifica a necessidade de se cumprir a legisla<;ao e com isso preservar o 

meio ambiente, pais caso esta atitude nao seja considerada pela empresa, a mesma 

tera prejufzos relacionados principalmente a multas, tendo em vista a intensa 

fiscalizagao dos 6rgaos ambientais e do governo. 0 numero de empresas que nao 

mantem relagoes com os 6rgaos ambientais sobe para 36% nas pequenas. As 

principais relagoes das empresas com os 6rgaos ambientais sao para licenciamento de 

atividades, onde 28% das grandes e 18% das pequenas ja deram entrada ao processo 

de licenciamento, mas nao obtiveram a licenga. Acordos e termos de ajuste sao bern 

mais comuns entre as grandes empresas com 32%, sendo que nas pequenas somente 

5%. 



GRAFICO IV - Relac;oes administrativas das empresas com 6rgaos ambientais 

Nenhuma 

Ja deu entrada no processo de licenciamento e 
obteve a licen9a 

Fiscaliza9ao . 

Ja deu entrada no processo de licenciamento e 
ainda nao o bteve licen9a 

Outras 

Acordo entre as partes (negocia9ao determo de 
compromisso ou ajuste de conduta) 

M edidas com pensat6 rias 

tiJ Grandes eM edias Empresas 

lli1 Pequenas Empresas 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

FONTE: EBAPE-FGV/FIRJAN - Sumula Ambiental - Edic;ao Especial 
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A principal reclamagao das empresas em relagao aos 6rgaos ambientais e a 

demora, onde 62% das grandes empresas e 29°/o das pequenas disseram que tern 

problemas com a demora de analise de pedidos e agoes. 

A falta de informagoes para licenciamento e a complexidade da legislagao 

ambiental tambem sao problemas apontados por uma grande quantidade de empresas. 

Para 28% das grandes e 21% das pequenas empresas urn dos principais 

problemas de relacionamento com os 6rgaos ambientais e que os requisites para 

adequagao ambiental sao exagerados. Somente 19% das grandes e 38% das 

pequenas empresas dizem que nao tern problemas de relacionamento com os 6rgaos 

ambientais. 

4.4 INSTITUICOES FINANCEIRAS 

A co-responsabilidade das instituigoes financeiras quando financiam empresas 

poluentes tern feito com que a identificagao e avaliagao do passivo ambiental ganhem 
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importancia em alguns parses desenvolvidos. Nos Estados Unidos, os bancos tern 

restringido a concessao de emprestimos, principalmente as pequenas empresas que 

apresentem qualquer risco ambiental potencial. Os riscos destas instituic;oes estao 

relacionados a dois fatores: o primeiro, que e usual no ramo do neg6cio, e o risco da nao 

restituic;ao do emprestimo concedido; e o outro refere-se a possibilidade de falencia da 

empresa e conseqOente responsabilizac;ao da instituic;ao financeira pelos prejulzos ao 

meio ambiente. 

Segundo o jornal Gazeta Mercantil de 04/12/91, no estado da Ge6rgia-EUA uma 

instituic;ao financeira concedeu urn emprestimo para uma estamparia de tecidos, 

tomando como garantia as instalac;oes de produc;ao e os equipamentos. Algum tempo 

depois, tendo esta empresa falido, a instituic;ao financeira beneficiou-se da venda de 

alguns de seus bens como compensac;ao pelo emprestimo concedido. Foi, entao, 

considerada responsavel pelos rejeitos poluentes deixados pela empresa, sendo 

processada pela Agencia de Protec;ao Ambiental (EPA) dos Estados Unidos. De acordo 

com entendimento da EPA, a instituic;ao financeira tinha condic;oes de influenciar na 

administrac;ao da empresa, conseqOentemente no tratamento dispensado aos rejeitos 

perigosos, tendo em vista o montante do emprestimo concedido. Fatos como esse e a 

maior rigorosidade na legislac;ao fizeram da avaliac;ao dos riscos ambientais urn quesito 

a mais para os processos de aprovac;ao de emprestimos na maior parte dos bancos 

norte-america nos. 

Os bancos brasileiros tambem estao incorporando esta variavel, uma das 

diretrizes da Caixa Economica Federal, por exemplo, e lncorporar a poHtica de 

concessao de creditos, criterios que considerem o risco s6cio-ambiental como parte do 

risco financeiro, alem de: 

a) Cumprir a regulamentac;ao ambiental. 

b) Buscar a eficiencia no uso dos insumos e recursos natura is. 

c) Desenvolver a gestao ambiental, promovendo o gerenciamento integrado, o 

aperfeic;oamento continuo e a sensibilizac;ao e educac;ao dos empregados. 

d) Dispor de produtos e servic;os para atender o mercado ambiental. 

e) Promover a disseminac;ao dos princlpios e diretrizes ambientais para parceiros, 

clientes e fornecedores. 



CONCLUSAO 

Os agentes economicos em todo o mundo vern aumentando a sua percep<;ao 

com rela<;ao a problematica ambiental. Os consumidores estao cada vez mais 

preocupados com os produtos e servi<;os ecologicamente corretos. As iniciativas ja 

existentes, em rela<;ao a preserva<;ao ambiental, podem conduzir, ainda que a Iongo 

prazo, a uma conscientiza<;ao ampla da sociedade, inclusive do empresariado, de forma 

que o desenvolvimento economico satisfa<;a as necessidades e aspira<;oes presentes 

sem comprometimento das gera<;oes futuras. As empresas por sua vez, procuraram se 

integrar a esta nova postura, posicionando-se de maneira pr6-ativa em rela<;ao ao meio 

ambiente, ou seja, implantam sistemas de gestao ambiental com o objetivo de prevenir 

os danos advindos do processo produtivo, utilizando tecnologias limpas e nao mais 

limpadoras, as quais eram resultados da postura reativa observada ha algum tempo. 

Como conseqOencia disso observa-se o aumento de empresas certificadas pelo ISO 

14001, a certifica<;ao ambiental rna is requerida em todo o mundo. 

Os motivos para essa mudan<;a de postura sao varios, sendo destacados a 

pressao dos 6rgaos ambientalistas e da sociedade, a legisla<;ao ambiental, a percep<;ao 

dos beneficios economicos, os quais podem ser traduzidos num aumento das 

vantagens competitivas e conseqOente aumento dos Iueras. A ideia de que o 

comprometimento das empresas com as questoes ambientais acarretaria somente 

custos, foi desqualificada com o aparecimento das tecnologias de redu<;ao de 

desperdicios, diminui<;ao de poluentes, as quais reduzem os custos de produ<;ao e 

aumentam a competitividade, principalmente das empresas inseridas no cenario 

internacional, onde as questoes ambientais sao mais valorizadas. 

Cabe a todas as areas cientificas e profissionais atuar na preserva<;ao e prote<;ao 

ambiental. E a area contabil pode empenhar-se para que seus instrumentos de 

informa<;ao melhor reflitam o real valor do patrimonio das empresas, seus desempenhos 

e, ao mesmo tempo, satisfa<;am as necessidades de seus usuarios, inclusive sob o 

aspecto ambiental, dado que todas ou quase todas as alternativas que se tern 
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apresentado para o seu controle e preserva<;ao sao mensuraveis e, portanto, passiveis 

de contabiliza<;ao e informa<;ao a sociedade. 

A evidencia<;ao dos desembolsos relacionados ao meio ambiente e de relevante 

importancia para atender as necessidades atuais, ou seja, a informa<;ao como 

instrumento de combate a crescente evolu<;ao dos nlveis de polui<;ao e seus efeitos 

nocivos. Os investidores estarao interessados na capacidade que tern a empresa de 

arcar com as eventuais contingencias, assim como a probabilidade de estas ocorrerem e 

o montante despedido no controle ambiental. lmportante, tambem, como instrumento 

para comparabilidade com outras empresas. Os diversos obstaculos que se colocam a 
mensura<;ao dos gastos na area ambiental, a medida que o fato gerador destes ocorre 

podem ser superados pelas inumeras tecnicas estatrsticas e matematicas ao dispor da 

Contabilidade, pelos estudos de riscos ou mesmo com base em experiencias anteriores. 

Por fim conclui-se que apesar dos grandes avan<;os relatives a conscientiza<;ao 

da industria brasileira em rela<;ao a preserva<;ao do meio ambiente, ainda ha muito a 

ser realizado neste sentido, como por exemplo, incentivos do governo, sobretudo para 

as pequenas empresas, redu<;ao da burocracia imposta para obten<;ao de 

licenciamentos, incentivos fiscais para a implanta<;ao de sistemas de gestao ambiental, 

difusao de informa<;oes no que diz respeito aos retornos de investimento das industrias 

atraves de sistemas de gestao ambiental, entre outras a<;oes que resultariam numa 

quantidade cada vez maior de industrias comprometidas com a causa ambiental no 

Brasil, senao por consciencia e etica intrlnseca, por perceberem que podem obter 

beneficios, o que felizmente ja e percebido por urn numero crescente de empresas 

brasileiras. 
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