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RESUMO 

PAULISTA, Adriana. A importincia da gestio de custos ambientais nas 
empresas. Curitiba, 2008. (Monografia apresentada ao Curse de P6s-Graduac;ao do 
Departamento de Contabilidade do Setor de Ciencias Sociais Aplicadas da 
Universidade Federal do Parana, como requisite para obtenc;ao do titulo de 
Especialista em Controladoria). A questao ambiental esta cada vez mais presente 
nos dias atuais despertando para a necessidade de considera-la nos sistemas de 
gestae, principalmente no que diz respeito aos custos ambientais. 0 presente 
trabalho consiste em verificar a importancia da gestae de custos ambientais nas 
empresas. Faz-se uma abordagem conceitual sabre custos englobando os conceitos 
relacionados a gastos e custos ambientais, aspectos de registro e classificac;ao. 
Apresentam-se ferramentas que podem ser utilizadas para gestae de custos 
ambientais e o metoda de custeio par atividades, identificado como o mais indicado 
para a gestae de custos ambientais. A relac;ao meio ambiente e empresa e enfocada 
atraves da gestae ambiental e da utilizac;ao de urn sistema de gestae ambiental que, 
integrada a gestae dos custos ambientais pode ser instrumento estrategico na 
administrac;ao das empresas. A gestae de custos ambientais e importante para 
empresa pais auxilia no desempenho dos processes e produtos, gera receitas, 
colabora com a fixac;ao de prec;os, estabelece vantagem competitiva devido a 
produtos e processes preferiveis do ponte de vista ambiental, beneficia o 
desenvolvimento sustentavel, aumenta a satisfac;ao do cliente, e promove a correta 
alocac;ao de custos. Alem disso, pode evitar a ocorrencia de passives ambientais, 
multas e sanc;oes legais. Do ponte de vista ambiental e importante pais, promove a 
reduc;ao de residues t6xicos, a utilizac;ao otimizada de recursos naturais, 
minimizac;ao de efluentes e de forma geral reduc;ao dos impactos ambientais. 

Palavras-chave: Contabilidade Ambiental, Custos, Gestae Ambiental, Gestae de 
Custos Ambientais, Meio Ambiente. 
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1 INTRODUCAO 

A questao ambiental esta cada vez mais presente nos dias atuais. Os 

efeitos da devastac;ao da natureza e da poluic;ao, causada pela cobic;a do homem 

na busca desenfreada por ganhos economicos, nao passam mais despercebidos. 

Os impactos negatives ao meio ambiente, derivados da falta de responsabilidade 

ecol6gica, nao se restringem mais as regioes isoladas. Surge a percepc;ao de que 

e precise fazer alga que va ao encontro da preservac;ao ambiental e da utilizac;ao 

dos recursos naturais de forma mais consciente. 

A presenc;a cada vez maior das questoes ambientais nos meios de 

comunicac;ao, desperta nas empresas a necessidade de considera-las nos 

sistemas de gestao. Este despertar deve-se tambem as exigencias dos diversos 

agentes da sociedade como clientes, fornecedores, 6rgaos governamentais e 

agencias de financiamento que procuram interagir com organizac;oes que 

demonstrem uma atitude de controle e respeito em suas relac;oes com o meio 

ambiente. 

A empresa que deseja manter-se atualizada deve procurar identificar quais 

as atividades da empresa estao relacionadas ao meio ambiente e a melhor forma 

de gerencia-las. Devido a relevancia do tema torna-se importante verificar se os 

aspectos ambientais devem ser contemplados na gestao de custos. A 

identificac;ao e classificac;ao dos custos ambientais podem, por exemplo, levar a 

mudanc;as no processo de produc;ao. Podem tambem modificar a forma de 

gerenciar a empresa tornando-a mais comprometida com o meio ambiente e com 

as gerac;oes futuras 

A globalizac;ao exige atualmente uma maior capacidade de adaptac;ao por 

parte das empresas. Aquelas que desejam continuar no mercado devem formular 

e implementar estrategias que criem e mantenham urn diferencial competitive. A 

preocupac;ao das empresas, no sentido de evidenciar e controlar os custos 

relacionados ao meio ambiente pode ser este diferencial. 
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Neste trabalho e verificada a importancia da gestao dos custos ambientais, 

do ponto de vista da empresa individualmente, ou da sociedade como urn todo. 

No primeiro capitulo faz-se uma abordagem conceitual sobre custos e sistemas 

de custeio. No segundo capitulo identificam-se o que sao gastos e custos 

ambientais, bern como as respectivas classificayoes contabeis. No terceiro 

capitulo sao relacionadas diversas praticas para gestao dos custos ambientais. 

No quarto capitulo enfocam-se os aspectos da gestao ambiental relacionados a 
gestao dos custos ambientais, bern como a legisla9ao ambiental pertinente. 

Finalmente conclui-se se de fato a gestao dos custos ambientais nas empresas e 
importante, contribui para lucratividade e competitividade da empresa e para 

conserva9ao e preserva9ao do meio ambiente. 
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2 CUSTOS: ABORDAGEM CONCEITUAL 

De acordo com a contabilidade existe diferenciac;ao entre custos e 

despesas. Custos sao gastos monetarios do processo de produc;ao enquanto 

despesas nao apresentam relac;ao direta com a produc;ao. 0 custo e representado 

pelo valor de todos os bens e servic;os consumidos na produc;ao de outros bens e 

servic;os. Quando a empresa adquire urn insumo como materia-prima, por 

exemplo, esta realizando urn gasto que refere-se a aquisic;ao de urn servic;o ou 

insumos que demandam pagamentos no presente ou no futuro. Os gastos podem 

ser apropriados como despesas ou investimentos. Os investimentos podem ser 

classificados como custos de estoques, como Ativo imobilizado, lnvestimentos ou 

Diferido (TINOCO E KRAEMER, 2004, p.75). 

Em sentido estrito, os custos de produc;ao podem ser interpretados como o 

consumo de ativos da empresa na transformac;ao de materia-prima em produto 

acabado (CLEMENTE e SOUZA, 2007, p.16). As despesas sao tradicionalmente 

classificadas em comerciais, administrativas e financeiras. Tanto custos quanto 

despesas representam safdas de caixa e devem ser monitorados. Uma visao 

passiva dos custos esta relacionada ao mero registro monetario dos recursos 

consumidos. Os valores dos ativos consumidos no processo vao sendo debitados 

na conta produtos em processo enquanto a conta dos recursos consumidos vai 

sendo creditada. Os recursos consumidos, ou seja, os gastos farao parte dos 

custos de produc;ao e integrarao o estoque de produtos ou mercadorias. 

Posteriormente na venda do produto ou mercadoria este gasto sera apropriado 

como despesa. Na pratica contabil e na Lei n°6404/76 esta despesa do produto 

vendido e caracterizada como custo do produto vendido (TINOCO E KRAEMER, 

2004, p.175). Se urn gasto nao se integrar ao custo de fabricac;ao ou ao custo de 

venda no caso das empresas comerciais sera apropriado como despesa 

operacional reduzindo o resultado do perfodo. Ao final de urn perfodo contabil 

levantam-se os saldos das diversas contas que representam a origem e 

aplicac;oes dos recursos e compoe-se o Balanc;o Patrimonial e a Demonstrac;ao 

de Resultados do Exercfcio. 
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2.1 CLASSIFICAQAO DOS CUSTOS 

Os custos podem ser classificados como diretos e indiretos. Segundo 

Maher (2001, p.69) urn custo e denominado direto quando pode ser relacionado 

diretamente a urn objeto de custo. Urn objeto de custo e qualquer item a que urn 

custo e atribuldo como uma unidade em estoque, urn departamento ou uma linha 

de produtos. Custos diretos sao todos aqueles que podem ser facil e 

confiavelmente contaveis por unidade de produto, caso nao possuam estes 

atributos sao classificados como indiretos (CLEMENTE e SOUZA, 207, p.26). 

Custos indiretos sao todos aqueles que nao podem ser identificados 

especificamente com urn produto que esta sendo fabricado (MAHER, 2001, p.67). 

Em uma industria, por exemplo, custos indiretos serao todos aqueles nao 

caracterizados como mao-de-obra direta ou material direto. 

Os custos tambem podem ser caracterizados como fixos ou variaveis. 

Custos variaveis sao todos aqueles que variam proporcionalmente ao nlvel de 

atividade, ao volume de produ9ao ou venda da empresa. Custos fixos sao 

aqueles que oneram a empresa e nao se alteram de acordo com o nlvel de 

atividade durante certo intervalo de tempo. Sao custos fixos, por exemplo, 

aluguel, salarios mensais e depreciacao. Alguns custos contem uma parte fixa e 

outra variavel pois possuem urn componente fixo para manuten9ao da estrutura e 

urn componente variavel que depende do nlvel de atividade (CLEMENTE e 

SOUZA, 2007, p.29). Podem ser assim classificados, por exemplo, os custos de 

energia, de manuten9ao e do departamento de compras, do refeit6rio etc. 

2.2 REGISTRO DOS CUSTOS 

0 registro dos custos pode ser feito por urn valor padrao, pelo valor 

hist6rico ou pelo valor de reposi9ao. A legisla9ao brasileira admite o registro dos 

custos pelo valor hist6rico, ou seja, na avalia9ao dos estoques a materia-prima 

incorporada deve ser avaliada pelo valor de aquisi9ao a epoca em que foi 

adquirida. Para produtos com ciclo operacional Iongo este metodo gera 

defasagem sendo que para uma confronta9ao economicamente correta sera 
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necessario avaliar os custos pelo valor de mercado no mesmo periodo que a 

receita ocorre (CLEMENTE e SOUZA, 2007, p.31). 

Segundo Maher (2001, p.1 00) o arcabougo fundamental para o registro de 

custos e o modelo basico do fluxo de custos. Nele o estoque inicial e somado as 

entradas, depois deduzem-se as saidas chegando-se ao estoque final. 0 modelo 

ajuda calcular uma quantia desconhecida quando, por exemplo, nao se conhece 

urn dos quatro itens. Este modelo pode ser expandido para produtos em 

fabricagao: Estoque inicial de produtos em fabricagao + custos de produt;ao 

incorridos no periodo - estoque final de produtos em fabricagao = custo dos 

produtos fabricados durante o periodo + estoque inicial de produtos acabados -

estoque final de produtos acabados = custo dos produtos vendidos durante o 

periodo. 

0 modelo basico do fluxo de custos pode ser melhor entendido 

apresentando uma nomenclatura para descrever os niveis de agregagao dos 

custos. Segundo Clemente e Souza (2007, p.40-41) os niveis de agregagao dos 

custos dividem-se em: custo primario, custo de transformagao, custo de produgao, 

custo dos produtos fabricados, custo dos produtos vendidos e custos 

mercadol6gicos. 0 custo primario refere-se a materia-prima e a mao-de-obra 

direta consumida na fabricagao de urn produto. 0 custo de produgao obtem-se 

somando os valores da materia prima consumida no periodo, a mao-de-obra 

direta utilizada e os custos indiretos de fabricagao. 0 custo dos produtos 

fabricados refere-se ao custo das mercadorias efetivamente acabadas em 

determinado periodo, para obte-lo faz-se urn ajuste incorporando-se a variagao do 

inventario de produtos em processo. Soma-se ao custo de produgao o valor do 

inventario inicial e deduz-se o valor do inventario final. 0 custo de produgao dos 

produtos vendidos diz respeito ao custo dos produtos vendidos em determinado 

periodo. Deduzindo-se o custo dos produtos vendidos da receita operacional 

bruta teremos o lucro operacional bruto. Os custos mercadol6gicos representam o 

esforgo de venda para gerar receita como, por exemplo, os valores 

desembolsados em pesquisa mercadol6gica, propaganda, promogoes, 

assistemcia ao cliente, entre outros. Contabilmente estes custos sao 

caracterizados na demonstragao de resultado como despesas de vendas ou 

comerciais por nao se realizarem no processo de produgao. 
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2.3 RA TEIO DOS CUSTOS 

0 rateio de custos e o processo de atribuir custos indiretos aos objetos de 

custo (MAHER, 2001, p.70). Desta forma atribui-se, por exemplo, urn custo 

comum, que e compartilhado por varios objetos do custo a urn objeto do custo. 0 

objeto de custo relaciona-se a qualquer item a que urn custo pode ser atribuido. 

Urn custo indireto e rateado conforme determinada base de rateio. A utiliza9ao do 

rateio e de suas bases envolve certa arbitrariedade, mas e necessaria devido a 

legisla9ao tributaria que exige que os custos indiretos de fabrica9ao sejam 

rateados as unidades produzidas (MAHER, 2001, p.231 ). 

No rateio de custos por departamento existe o departamento de servi9o 

que fornece servi9os a outras unidades na organiza9ao e o departamento usuario 

que utiliza os servi9os dos departamentos de servi9os. Centros de custos cujos 

custos sao rateados a outros departamentos sao denominados centros de custos 

intermediaries, este rateio nao acontece nos centros de custos finais. 

A escolha da base de rateio segundo Maher (2001, p.234) deve considerar, 

por exemplo, a rela9ao causal entre o objeto de custo e o custo. Caso a rela9ao 

causal nao possa ser encontrada deve-se escolher a base de rateio segundo os 

beneficios recebidos ou em ultimo caso escolher uma base que represente urn 

rateio "razoavel". 

Segundo Maher (2001, p.254) os custos sao rateados por varias razoes 

como, por exemplo, o estabelecimento de incentives, tomada de decisao, 

regulamenta9ao e remunera9ao de contratos que envolvem reembolso de custos. 

Entretanto a finalidade de rateio pode levar a alguns efeitos colaterais, como a 

demasiada ou diminuta utiliza9ao de servi9os pelos usuaries derivada de urn 

rateio de custo muito barato ou muito caro. 

Urn dos metodos de rateio de custos e 0 chamado metodo direto, onde OS 

servi9os que os departamentos de servi9os ou centros auxiliares prestam a outros 

departamentos sao ignorados, sendo seus custos rateados diretamente aos 

departamentos de produgao ou centros produtivos. No metodo direto os custos 

sao rateados diretamente aos usuaries finais dos servi9os ignorando os usuaries 

intermediaries e nao considerando as trocas de servi9os entre centros auxiliares. 

Cada urn dos centros auxiliares transfere seus custos aos centros produtivos 

seguindo certo criterio de rateio e de uma s6 vez. Este metodo possui criterio de 
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rateio simples e e utilizado por empresas de pequeno porte, interessadas em 

monitorar e controlar o custo unitario de produgao (CLEMENTE E SOUZA, 2007, 

p.BO). 

0 metodo de rateio progressivo ou gradual tenta minimizar 0 fato do 

metodo direto ignorar os custos que os departamentos de servigos incorrem ao 

utilizar servigos prestados por outros departamentos de servigos. No metodo 

progressivo ou gradativo os custos dos departamentos de servigos sao rateados 

aos pr6prios departamentos de servigos seguindo certa ordem e depois aos 

departamentos de produgao. Desta forma parte dos servic;:os prestados pelos 

departamentos de servic;:os a outros departamentos de servic;:os e reconhecida. 

Entretanto, neste metodo nao sao reconhecidos os custos reciprocos, quando 

dois departamentos, por exemplo, utilizam servic;:os urn do outro. 

No metodo reciproco sao reconhecidos todos os servic;:os prestados pelos 

departamentos de servic;:os inclusive aqueles prestados a outros departamentos 

de servic;:os. A transferencia pelo metodo reciproco apresenta resultados menos 

distorcidos, pois se admite a possibilidade de cada centro de custos prestar 

servic;:os a todos os outros e a si mesmo (CLEMENTE E SOUZA, 2007, p.84 ). 0 

calculo do rateio neste metodo utiliza algebra linear e e geralmente feito por urn 

sistema em computador. 

2.4 SISTEMAS DE CUSTEIO 

Segundo Maher (2001, p.276) na tomada de decisoes de marketing e 

produc;:ao evidencia-se a importancia de informac;:oes precisas sobre custos. Os 

numeros sobre custos podem diferir consideravelmente dependendo da forma de 

rateio dos custos indiretos aos produtos. Alem da escolha do metodo de custeio 

deve-se identificar as variac;:oes em relac;:ao a sua operacionalizac;:ao. A escolha 

do metodo e variac;:oes depende do uso que se deseja fazer da informac;:ao sobre 

custos. As necessidades de informac;:ao para gestao estrategica e operacional das 

organizac;:oes envolvem a escolha de mais de urn metodo de custeio bern como 

de ferramentas para redugao de custos (CLEMENTE e SOUZA, 2007, p.33). 
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2.4.1 Os Sistemas de Produgao e a Mensuracao dos Custos 

Os sistemas de custeio mantem rela<;ao com os sistemas de producao das 

empresas. No custeio por ordem de fabricacao sao acompanhados os custos de 

unidades individuais do produto, de trabalhos, contratos ou lotes de produtos 

especfficos. 0 custeio por ordem de produgao ou de servi<;o e geralmente 

utilizado quando os produtos tern ciclo de produgao Iongo. Desta forma ao final de 

certo perfodo os custos acumulados sao atribufdos as quantidades produzidas. 

Uma das vantagens de registrar os custos por ordem de produ<;ao e a utilizacao 

desses registros para aprimorar o processo orca menta rio e melhorar o controle do 

processo (CLEMENTE E SOUZA, 2007, p.31 ). 0 custeio por processo e utilizado 

quando ocorre uma uniformidade de produgao de unidades identicas, nele 

calcula-se a media dos custos de varias unidades. No processo de producao por 

fluxo contfnuo urn unico produto homogeneo e produzido em massa. Ja no 

custeio por operacao o sistema e hibrido, pois os produtos tern algumas 

caracterfsticas comuns e outras individuais, nele os metodos de produ<;ao sao 

padronizados mas os materiais podem ser diferentes em cada produto ou lote de 

produtos. No sistema de fabrica<;ao flexfvel just-in-time existe o objetivo de 

minimizar os estoques fabricando varios produtos com urn tempo de prepara<;ao 

mfnimo. Neste sistema o custeio pelo fluxo oposto e utilizado, "Os custos sao 

inicialmente lancados em Custo dos Produtos Vendidos, de onde sao "langados 

de volta" a contas de estoque, no final do perfodo contabil, seguindo urn "fluxo 

oposto" ao fluxo de produ<;ao"(MAHER, 2001, p.111 ). No sistema de custeio por 

cliente o foco esta na lucratividade por cliente ao inves de estar no produto ou 

departamento. 

Alem de adaptados a forma de produ<;ao OS sistemas de custos devem 

estar direcionados as necessidades daqueles que tomam decisoes na empresa, 

pois diferentes informacoes sobre custos sao utilizadas com objetivos diferentes. 

Deve-se tambem analisar a rela<;ao custo beneffcio no momento de produzir as 

informacoes sobre custos necessarias a tomada de decisoes. 
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2.4.2 Os Metodos de Custeio e suas Variantes 

Nos sistemas de custeio atualmente utilizados variam os criterios de 

avaliac;ao da produc;ao e estoques. A legislac;ao brasileira na lei n° 6.404/76 

admite o custeio real por absorc;ao. Neste sistema todos os custos de fabricac;ao 

sejam eles fixos ou variaveis sao alocados aos produtos fabricados em certo 

perfodo. No Custeio Marginal, Direto ou Variavel somente os custos de produc;ao 

sao atribufdos aos produtos, sendo os custos fixos considerados no perfodo como 

necessarios para manter a estrutura. 0 RKW (Richskuratorium fiir 

Wirstschaflicheit) e urn metodo que utiliza o rateio de todas as despesas da 

empresa e de todos custos de produc;ao para os produtos fabricados.O custeio 

baseado em atividades, conhecido como ABC (Activity-Based Costing) e urn 

metodo que procura reduzir as distorc;oes provocadas pelo sistema de rateio dos 

custos indiretos. Neste metodo a atribuic;ao dos custos indiretos aos produtos e 

servic;os e feita por meio das atividades. 

No quadro 1 Clemente e Souza (2007, p.33) apresentam urn quadro com a 

relac;ao dos metodos de custeio e variac;oes que podem ser utilizadas. Os 

metodos de custeio podem ser: absorc;ao, absorc;ao RKW, absorc;ao ideal, 

UEP(unidades de esforc;o de produc;ao), direto ou variavel e por atividades. A 

forma de acompanhamento ou acumulac;ao destes custos pode ser por ordem de 

produc;ao ou por perfodo. 0 registro pode ser feito pelo metodo hist6rico, padrao 

ou reposic;ao e variam tambem a unidade de acumulac;ao escolhida, o objeto de 

custeio e as ferramentas de reduc;ao de custos. Pode-se citar tambem alem da 

classificac;ao do quadro a variac;ao em relac;ao ao metodo de rateio que pode ser 

o direto, o progressivo ou o recfproco. 

MErODOSIE FORMASIE VALOR IE UNDADEIE OBJETOSIE 
FERRAIIENTAS IE 

CUSTEIO AClMIN;A.O REGISTRO AClUJI..N;A.o CUSTEJO REDU<iAOIE 
CUSTOS 

CENlROSDE 

ABSORQAO 

~ 
PORORDEMDE 

1-j 
HISTORICO 

~ 
CUSTOS 

j 
PRODUTO 

~ 
CustoMeta 

ABSORQAO- RKW PRODUCJIO CENTRO DE PROJETO Metodo Kaizen 
ABSORQAO IDEAL RESPONSABIUDADES CLIENTE Analise de Valor 

UEP" r PADRAO PROCESSOS r REGIAO 

DIRETO OU VARIA VEL PORPERIODO 

PORATIVIDADES REPOSICAo ATIVIDADES 

QUADRO 1 - VARIACOES OPERACIONAIS DOS METODOS DE CUSTEIO 

FONTE: CLEMENTE e SOUZA (2007) 
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3 GASTOS E CUSTOS AMBIENTAIS 

Para identificacao dos custos ambientais da empresa e preciso 

primeiramente mensurar e classificar os gastos. A identificacao, controle e 

evidenciacao dos gastos ambientais pode, reduzir perdas, promover melhor 

alocacao de recursos e aumentar a eficiencia da empresa. Alem disso, de acordo 

com Paiva (2006, p.32) os gastos ambientais, de forma geral, contribuem para a 

formacao, manutencao, recuperacao ou degradacao da reputacao de uma 

empresa. 

Segundo Ferreira (apud BRAGA, 2007, p.41) a mensurac§o dos gastos 

ambientais deve ter a capacidade de: 

- estabelecer a unidade monetaria; 

- permitir a avaliacao dos ativos pelos beneficios futuros que deverao 

propiciar a entidade; 

- proporcionar a mensuracao de passivos efetivos pelo valor presente da 

divida; 

permitir a prev1sao de passivos contingentes, pelo valor presente da 

expectativa de restricoes futuras sobre os ativos; 

- representar capitais equivalentes em diferentes datas, permitindo a sua 

comparabilidade; 

- isentar a moeda das variacoes em seu poder aquisitivo, utilizando taxas 

para corrigir variacoes inflacionarias; 

- evidenciar os efeitos do tempo sobre os capitais, aplicando as taxas de 

juros pertinentes a cada evento; 

- estabelecer urn preco de transferencia para os servicos prestados ou 

produtos gerados que venham a ser entregues a terceiros, urn preco de mercado 

a vista por urn servico de igual qualidade e especificacao; 

- ser utilizado nos consumos efetivos o menor preco de mercado pelo seu 

valor a vista, para especificacao e qualidades iguais. 
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3.1 RECONHECIMENTO E CLASSIFICACAO DOS GASTOS AMBIENTAIS 

Segundo Paiva (2006, p.25) os gastos ambientais que darao origem a 
receitas podem ser classificados como gastos ativados e nao ativados. Os 

ativados sao aqueles registrados primeiramente como ativos e depois transferidos 

para despesa, na medida que seus beneficios sao gerados. Os gastos nao 

ativados sao aqueles consumidos no periodo para gera9ao de receitas. Caso os 

gastos gerem desembolsos no presente ou futuro, mas nao tenham contrapartida 

de receitas, como multas ou obriga9ao de recupera9ao de areas degradadas, 

entende-se que serao reconhecidos como passivos ou perdas. 0 autor apresenta 

urn esquema dos gastos ambientais conforme figura 1. Na figura citada as perdas 

sao definidas como: gastos do periodo que nao gerarao receitas (assun9ao de 

passivos) e desvaloriza9ao de ativos (que foram gastos em periodos ante rio res), 

que refletem ou refletirao negativamente no patrimonio da empresa. 
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Conforme Paiva (2006, p.41) destaca, os gastos ambientais devem ser 

tratados com a devida atenc;ao, sob pena de se transformarem em potenciais 

difamadores da imagem e causadores de futures danos irreparaveis ao patrimonio 

da empresa. 
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3.2 ASPECTOS DA IDENTIFICAQAO E REGISTRO DOS CUSTOS AMBIENTAIS 

Conforme Martins (apud TINOCO e KRAEMER, 2004, p.174) o gasto e urn 

custo no momento da utilizagao dos fatores de produgao para a fabricagao de urn 

produto ou execugao de urn servigo. Quando a materia-prima e adquirida, por 

exemplo, e urn investimento que se tornara custo no momento de sua utilizagao 

na fabricagao de urn bern. Sera na sequencia novamente urn investimento ate que 

a mercadoria seja vendida. Segundo Paiva (2007, p.30) os gastos ambientais 

devem ser reconhecidos no momento de seu fato gerador com a classificagao 

pertinente, evitando passivos nao reconhecidos no futuro e outros transtornos, ja 

que as empresas tornam-se responsaveis pelos produtos ate o final de seu ciclo 

de vida. Segundo Tinoco e Kraemer (2004, p.17 4) os gastos ambientais podem 

ser apropriados como investimentos ou como despesas. Caso sejam classificados 

como investimentos, poderao constar no Ativo Circulante, como custo de 

estoques ou no Ativo Permanente, como Ativo lmobilizado, lnvestimentos ou 

Diferido. 

Segundo Tinoco e Kraemer (2004, p.169) os custos ambientais podem ser 

classificados em externos e internos. Os custos internos podem ser subdivididos 

em diretos, indiretos e contingentes ou intanglveis. Os custos externos sao 

aqueles resultantes da produgao ou existencia da empresa, geralmente estao fora 

dos seus limites e sao diflceis de mensurar monetariamente. Sao exemplos de 

custos externos: o esgotamento de recursos naturais, danos referentes a dejetos 

no Iongo prazo, compensagao na saude e qualidade de vida local. Os custos 

internos sao relacionados diretamente com a linha de frente da empresa, e 

incluem os custos de prevengao ou manutengao. Os custos diretos podem ser 

apropriados a urn produto ou programa de prevengao de contaminagao. Os 

custos indiretos sao aqueles que nao mantem relagao causal direta com o 

processo e a gestao ambiental sendo direcionados aos centros de custos tais 

como departamentos ou atividades. Sao exemplos de custo indireto: treinamento 

ambiental, manutengao de registros e apresentagao de relat6rios, certificagao 

ambiental, administragao de dejetos e honorarios. Os custos contingentes ou 

intanglveis sao potencialmente custos internos futuros, que podem impactar nas 

operagoes efetivas da empresa. Sao, exemplos de custos contingentes os 

efetuados com prevengao ou compensagao futura incerta, qualidade do produto e 
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risco de ativos deteriorados. Tinoco e Kraemer (2004, p.171) consideram ainda 

em rela9ao aos processos da empresa custos convencionais, como aqueles 

associados aos aspectos ambientais tanglveis, dos processos e atividades. Seu 

controle conduz ao aumento da eficiencia produtiva e a elimina9ao do 

desperdlcio. 

Outra questao que se torna importante no reconhecimento dos gastos 

ambientais e a possibilidade de custos ocultos. Custos ocultos sao aqueles que, 

nem sempre, sao facilmente identificaveis e reconhecidos no momento de seu 

fato gerador. Paiva (2006, p.31-32) identifica alguns gastos que potencialmente 

trazem consigo parcela ambiental de forma oculta aos gestores: 

- reguladores: gastos com a regulamenta9ao ou cumprimento de 

determina9oes legais relacionadas ao meio ambiente; 

- pre-operacionais: relacionados a aspectos que antecedem as opera9oes 

da empresa e que devem receber tratamento diferenciado face posslveis 

problemas futuros com conformidade de instala9oes e processos; 

- convencionais: gastos com os processos produtivos e operacionais da 

empresa mais facilmente identificados com a utiliza9ao do custeio por atividades; 

- futuros de encerramento: caso a empresa venha a ter sua 

descontinuidade, parte dos gastos podera ser de origem ambiental; 

- voluntarios: vao alem das exigencias legais ou operacionais, de forma 

antecipat6ria, e resultam em melhor relacionamento da empresa com os quais 

interage. 

3.2.1 Ativos Ambientais 

Para Tinoco e Kraemer (2004, p.176) OS gastos ambientais sao todos OS 

bens adquiridos pela empresa que possuem a finalidade de controle, preservagao 

e recupera9ao do meio ambiente. Entretanto segundo os autores para serem 

considerados ativos, devem se enquadrar nos criterios de reconhecimento de urn 

ativo. Devem, por exemplo, ter a capacidade de gerar beneflcios economicos 

futuros, estes beneflcios podem ser: 

- aumento da capacidade, da seguran9a ou eficiencia de outros ativos 

pr6prios da empresa; 
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- reduc;ao ou prevenc;ao de provavel contaminac;ao ambiental resultante de 

futuras operac;oes; 

- conservac;ao do meio ambiente. 

"Sao ativos ambientais todos os bens e direitos destinados ou provenientes 

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

circulante ou capital fixo" (TINOCO E KRAEMER, 2004, p.177). No que diz 

respeito a contabilizac;ao dos ativos imobilizados ambientais Braga (2007, p.42) 

estabelece algumas particularidades. Segundo a autora a incorporac;ao de gastos 

adicionais no custo de aquisic;ao do ativo imobilizado meio ambiente s6 deve 

ocorrer se este aumentar a capacidade de gerar beneficios futuros, caso contrario 

devera ser considerado como despesa de manutenc;ao. Se urn imobilizado meio 

ambiente, por exemplo, sofrer processo de melhoria tecnol6gica o custo da 

melhoria deve ser agregado ao valor residual do ativo e sua vida util deve ser 

recalculada. Quando urn ativo meio ambiente for construfdo ou comprado a prazo, 

os juros embutidos no seu valor nao podem ser classificados como ativos, mas 

sim como despesas financeiras. Quando urn ativo meio ambiente nao tiver mais 

utilidade para a entidade, deve perder sua condic;ao de ativo imobilizado meio 

ambiente e ser vendido ou desativado. Para Martins e Ribeiro (1995, p.32) a 

aquisic;ao de bens que sejam registrados no Ativo Permanente podera originar urn 

Passivo Ambiental, em contrapartida a urn Ativo Ambiental. Este fato ocorre 

quando o processo de protec;ao, preservac;ao e recuperac;ao do meio ambiente 

exigir a aquisic;ao de equipamentos e instalac;oes que serao utilizadas em 

perfodos posteriores ao exercfcio em curso. 

Quanto ao reconhecimento dos ativos relacionados a desembolsos 

ambientais destinados a evitar ou reduzir danos futuros, ou para preservar 

recursos, Tinoco e Kraemer ( 2004, p.177) citam a Diretriz Contabilfstica n°29, da 

comissao de Normalizac;ao Contabilfstica de Portugal. Segundo a diretriz o 

reconhecimento s6 pode ocorrer se os desembolsos se destinarem a servir de 

maneira duravel a atividade da empresa e atenderem a pelo menos umas das 

seguintes condic;oes: 

- os custos devem se relacionar com beneficios economicos que se espera 

venham a fluir para a entidade e que permitam prolongar a vida, aumentar a 

capacidade ou melhorar a seguranc;a ou eficiencia de outros ativos detidos pela 

entidade (para alem de seu nfvel de eficiencia determinado originalmente); ou 
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- os custos permitirem reduzir ou evitar uma contaminagao ambiental 

suscetfvel de ocorrer como resultado das futuras atividades da entidade. 

Para Martins e Ribeiro (1995b, p.31) os ativos ambientais devem ser 

evidenciados demonstrando o empenho das organizagoes na preservagao 

ambiental, permitindo ao usuario avaliar as informagoes disponibilizadas. 

3.2.2 Passivos Ambientais 

Segundo Ribeiro e Lisboa (apud BRAGA, 2007, p.43) passivos ambientais 

sao obrigagoes que demandarao a entrega de ativos ou a prestagao de servigos 

no futuro, em decorrencia de transagoes passadas ou presentes que envolveram 

a empresa e o meio ambiente. Segundo a norma NPA 11 do lbracon citada por 

Tinoco e Kraemer (2004, p.178) o passivo ambiental consiste em toda a agressao 

que se praticou/pratica contra o meio ambiente e consiste no valor dos 

investimentos necessaries para reabilita-lo, bern como em multas e indenizagoes 

em potencial. Os autores identificam tres tipos de obrigagoes decorrentes do 

passivo ambiental: legais ou implicitas, construtivas e justas. As obrigagoes legais 

sao aquelas que surgem de urn contrato ou legislagao relacionadas a urn evento 

passado como utilizagao da agua, do solo ou geragao de residuos t6xicos. As 

obrigagoes implicitas sao aquelas derivadas de expectativas de terceiros 

relacionadas a praticas do passado, politicas divulgadas ou declaragoes. As 

construtivas sao aquelas que a empresa se propoe espontaneamente, 

suplantando as exigencias legais, preocupada com sua reputagao, com a 

responsabilidade social ou o bern estar da comunidade. Para Ribeiro e Lisboa 

(apud TINOCO e KRAEMER, 2004, p.179) os passivos ambientais podem ter 

origem em qualquer evento ou transagao que reflita a interagao da empresa com 

o meio ambiente e que demande recursos economicos no futuro como: 

- aquisigao de ativos para contengao dos impactos ambientais ( chamines, 

depuradores de agua quimica etc.); 

- aquisigao de insumos que serao inseridos no processo operacional para 

que este nao produza residuos t6xicos; 

- despesas de manutengao e operagao de "departamento" de 

gerenciamento ambiental, inclusive mao-de-obra; 
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- gastos para recupera<;ao e tratamento de areas contaminadas (maquinas, 

equipamentos, mao-de-obra, insumos em geral etc); 

- pagamento de multas por infra<;oes ambientais; 

- gastos para compensar danos irreversiveis, inclusive OS relacionados a 
tentativa de reduzir os desgastes da imagem da empresa perante a opiniao 

publica. 

Segundo Tinoco e Kraemer (2004, p.184) a mensura<;ao do passivo deve 

levar em considera<;ao alguns itens: 

- custos incrementais diretos que podem ocorrer com a repara<;ao; 

- custos dos salarios e encargos sociais aos trabalhadores vinculados ao 

processo de restaura<;ao ambiental; 

- obriga<;oes de controle ap6s a repara<;ao dos danos ambientais; e 

- progresso tecnol6gico a medida que seja provavel que as autoridades 

publicas recomendem a utiliza<;ao de novas tecnologias. 

Segundo Martins e Ribeiro (1995b, p.32) quando os passivos estiverem 

correlacionados com riscos e incertezas a que a empresa esta sujeita, passam a 

ser contingenciais podendo decorrer de tres situa<;oes: iniciativa propria da 

empresa, reivindica<;oes de indeniza<;ao por terceiros e exigencias de legisla<;oes 

ambientais. 

Cabe destacar que a identifica<;ao do Passivo Ambiental pode ser de 

grande utilidade nos processos de privatiza<;ao, fusao e controle acionario, 

demonstrando, portanto a importancia de sua evidencia<;ao. 

3.2.3 Despesas e Receitas Ambientais 

Na atividade da empresa podem ocorrer despesas operacionais e nao 

operacionais bern como receitas ambientais. As despesas operacionais 

relacionam-se ao processo produtivo e devem ser evidenciadas na demonstra<;ao 

de resultado do exercicio. Sao exemplos de despesas operacionais ambientais 

aquelas relacionadas: ao tratamento de residuos vertidos, preven<;ao de 

contamina<;ao, tratamento de emissoes, descontamina<;ao, restaura<;ao, 

deprecia<;oes de equipamentos, exaustoes ambientais, pessoal envolvido na 

produ<;ao, gestao do meio ambiente, investiga<;ao, desenvolvimento de 



18 

tecnologias mais limpas e auditoria ambiental. As despesas nao operacionais 

ambientais segundo Tinoco e Kraemer (2004, p.187) sao as que decorrem de 

acontecimentos ocorridos fora da atividade principal da empresa como: multas, 

sanc;oes e compensac;oes a terceiros. Nao se consideram despesas nao 

operacionais ambientais aquelas que devam ser assumidas no presente, mas 

sejam derivadas de autuac;ao ambiental ocorrida no passado, desde que nao 

ocorram mudanc;as de criterio ou erros de contabilizac;ao anteriores. 

As receitas ambientais sao relacionadas principalmente as reduc;oes de 

custos, diminuic;ao de despesas e as vendas de residuos aproveitaveis. Segundo 

Tinoco e Kraemer (2004, p.187) as receitas decorrem de urn leque mais extenso 

de situac;oes como, por exemplo: 

- prestac;oes de servic;os especializados em gestao ambiental; 

- venda de produtos elaborados de sobras de insumos do processo 

produtivo; 

- venda de produtos reciclados; 

- receita de aproveitamento de gases e calor; 

- reduc;ao do consumo de materias-primas; 

- reduc;ao do consumo de energia; 

- reduc;ao do consumo de agua; 

- participac;ao no faturamento total da empresa que se reconhece como 

sendo devida a sua atuac;ao responsavel com o meio ambiente. 

De forma mais especifica Muralha (apud TINOCO e KRAEMER, 2004, 

p.188) relaciona as receitas ambientais com varios beneficios a empresa como: 

diminuic;ao de despesas, melhor gestao dos residuos, reduc;ao de indenizac;oes, 

reduc;oes de custos operacionais, aumento de vendas por melhoria da imagem 

publica e recebimento de efetivos relacionados as vendas de estudos, 

diagn6sticos, servic;os de tratamento de residuos, tecnologias limpas, royalties, 

arrendamento de ativos ambientais, subsidios e premios. Tinoco e Kraemer 

(2004, p.189) citam o exemplo positivo da Companhia Siderurgica Nacional (CSN) 

que tern ampliado sua receita a uma taxa de 30%, considerando o periodo de 

1998 a 2001, atraves do processamento e venda de residuos para aplicac;ao em 

outros processos industriais. 



19 

4 FERRAMENTAS PARA GESTAO DE CUSTOS AMBIENTAIS 

A gestao do custo ambiental utiliza algumas ferramentas de registro e 

controle como, por exemplo, a contabilidade ambiental e os sistemas de custeio. 

Alem disso, algumas praticas podem ser utilizadas para auxflio como, o custeio do 

ciclo de vida e a contabilidade dos custos dos fluxos. Estas praticas visam, entre 

outros, o maior detalhamento do processo, o melhor entendimento dos dados ou 

o atendimento a legislagao e normas. 

4.1 CONTABILIDADE AMBIENTAL 

Atualmente a contabilidade ambiental tem-se evidenciado devido as 

questoes ecol6gicas e ambientais cada vez mais presentes nos meios de 

comunicagao, fato que desperta uma maior preocupagao com estas questoes por 

parte dos gestores e contadores. Os aspectos ambientais tornam-se mais 

importantes nos projetos e decisoes de investimento, no gerenciamento dos 

neg6cios e em todas as etapas das operagoes das empresas. 

"Cabe a Contabilidade a formulacao de parametres de mensuracao e registro que 
permitam o acompanhamento da convivencia da empresa com o meio ambiente e a 
evolucao economica e patrimonial de tal relacao, no decorrer do tempo. Essa 
afirmacao e justificada pela funcao da Contabilidade no tempo e na hist6ria, mesmo 
porque e a Contabilidade quem efetua os registros dos eventos e transacoes 
economicas das empresas atraves da abordagem sistemica, gerando relat6rios onde 
tais informacoes estarao disponibilizadas" (PAIVA, 2006, p.13) 

Segundo Tinoco e Kraemer (2004, p.75) a Contabilidade Ambiental passou 

a ter conotagao de novo ramo da ciencia contabil em fevereiro de 1998 com o 

Relat6rio financeiro e contabil sobre o passivo e custos ambientais pelo Grupo de 

Trabalho lntergovernamental das Nagoes Unidas de especialistas em padroes 

lnternacionais de Contabilidade e Relat6rios (United Nations Intergovernmental 

Working Group of experts on International Standards of Accounting and Reporting 

- lsar). Segundo o autor a contabilidade deve fornecer informagoes aos usuarios 

interessados na atuagao das empresas sobre o meio ambiente, subsidiando a 

tomada de decisoes e o atendimento das obrigagoes com a sociedade no que 

tange a responsabilidade social e a questao ambiental. A contabilidade de uma 
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forma geral deve ser urn instrumento de comunicagao da empresa com a 

comunidade. Segundo Paiva (2006, p.1 0) com a evolugao e diferenciagao das 

necessidades dos usuaries a contabilidade especializou-se, surgindo o ramo da 

contabilidade ambiental. De acordo com a EPA (Environmental Protection 

Agency) 2002 (apud TINOCO E KRAEMER, 2004, p.159) a contabilidade 

ambiental pode ser usada em contextos diferentes dependendo do enfoque que 

se deseje. Urn dos enfoques e a contabilidade gerencial ambiental, focada nos 

balangos de massa, nos fluxos de materiais, fluxo de energia e na informagao do 

custo ambiental. Segundo Paiva (2006, p.21) seu registro deve ser feito da 

maneira que melhor satisfizer aos gestores cujos objetivos devem ser, entre 

outros: gerenciamento de emissoes e destinagao de resfduos, pesquisa de fontes 

de energia menos poluentes e de menor custo e atengao na composigao de 

embalagens evitando problemas em seu descarte. Tambem existe a 

contabilidade financeira ambiental focada no relata de custos, despesas e 

passives ambientais e outras questoes significativas. 

Segundo Tinoco e Kraemer (2004, p.149) existem tres razoes basicas para 

uma empresa adotar a Contabilidade Ambiental. A primeira seria a ativa gestao 

ambiental visando reduzir custos e despesas operacionais e melhorar a qualidade 

dos produtos. A segunda refere-se a o controle dos riscos ambientais visando 

cumprir exigencias legais evitando pagamento de multas e indenizagoes. A 

terceira refere-se ao atendimento das demandas dos parceiros sociais como 

clientes, empregados, organizagoes ecol6gicas, seguradoras, comunidade local, 

acionistas, administragao publica, bancos, investidores etc. 0 autor tambem cita 

alguns objetivos que podem ser atendidos como: 

- identificar se a empresa cumpre com a legislagao ambiental vigente; 

- direcionar o processo decis6rio e a gestao ambiental; 

- comprovar a atuagao e comprovar tendencias ambientais; 

- identificar areas crfticas que necessitam de atengao no aspecto ambiental 

- observar se a empresa cumpre com os objetivos ambientais 

estabelecidos na polftica ambiental da empresa; 

- identificar oportunidades de melhoria na gestao dos aspectos ambientais; 
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- identificar oportunidades estrategicas de obtenc;ao de vantagem 

competitiva e agregac;ao de valor a empresa relacionada a melhoras decorrentes 

da gestao ambiental; 

- obter informac;ao especifica derivada da solicitac;ao dos . 

Para que o registro das informac;oes torna-se necessaria a elaborac;ao de 

urn plano de contas que contemple a questao ambiental. Ao se projetar o plano de 

contas deve-se inserir contas que se refiram aos eventos ambientais de tal forma 

que possibilite a elaborac;ao de relat6rios gerenciais e o atendimento aos usuarios 

externos (TINOCO E KRAEMER, 2004, p.74-75). Tinoco e Kraemer (2004, p.75-

79) apresentam uma proposta de plano de contas adaptado ao meio ambiente 

demonstrado a seguir: 

1-ATIVO 
11 -ATIVO CIRCULANTE 

111 - Disponivel 
1111- Caixa 
1112 - Bancos conta Movimento 

112- Creditos 
1121 - Clientes 
1126 - Clientes Ambientais 
1127 - Subvenc;oes Ambientais a Receber 
1128 - Creditos por Servic;os de Assessoria Ambiental 

113- Estoques 
1131 - Materias-primas 
1132 - Produtos em Processo 
1136 - Produtos Reciclados e Subprodutos 
1137 - lnsumos Ambientais 
1138 - Embalagens Ambientais 

12 - ATIVO REALizA VEL A LONGO PRAZO 
13- ATIVO PERMANENTE 

131 -lnvestimentos 
1317 - Participac;oes em Outras Sociedades Ambientais 
1318- Participac;oes em Fundos de lnvestimentos Ambientais 

132 -lmobilizado 
1321 -Terrenos 
1322 - Jazidas e Minas 
1323 - Obras Civis 
1328- Equipamentos Ambientais 
1329 - lnstalac;oes Ambientais 
1351 - Depreciac;ao, Exaustao Acumulada (-) 

133 - Diferido 
1337 - Projetos de Gestao Ambiental 
1338 - Treinamento Ambiental 
1339 - Gastos de Reorganizac;ao Ambiental 
1359- Amortizac;ao Acumulada Ambiental (-) 

2- PASSIVO E PATRIMCNIO LiQUIDO 
21 - PASSIVO CIRCULANTE 



211- Emprestimos e Financiamentos 
2116- Financiamentos Ambientais 

212- Fornecedores 
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2128 - Fornecedores de Bens e Servic;;:os de Protec;;:ao e Recuperac;;:ao 
Ambiental 

213- Obrigac;;:oes 
2136- Multas por Danos Ambientais 
2137 - lndenizac;;:oes por Danos Ambientais 
2139 - Impastos Verdes 

214 - Provisoes 
2146- Multas por Danos Ambientais 
2147 -lndenizac;;:oes por Danos Ambientais 
2148 - Aquisic;;:oes de Bens e Servic;;:os de Protec;;:ao e Recuperac;;:ao 
Ambiental 
2149 -Impastos Verdes 

21 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
221 - Emprestimos e Financiamentos 

2216- Financiamentos Ambientais 
222 - Fornecedores 

2228 - Fornecedores de Bens e Servic;;:os de Protec;;:ao e Recuperac;;:ao 
Ambiental 

223 - Obrigac;;:oes 
2236 - Multas por Danos Ambientais 
2237 - lndenizac;;:oes por Danos Ambientais 
2239 - Impastos Verdes 

224 - Provisoes 
2246 - Multas por Danos Ambientais 
2247 -lndenizac;;:oes por Danos Ambientais 
2248 - Aquisic;;:oes de Bens e Servic;;:os de Protec;;:ao e Recuperac;;:ao 
Ambiental 
2249 - Impastos Verdes 

23- RESULTADOS DE EXERCfCIOS FUTUROS 
24- PATRIMCNIO LfOUIDO 

241 - Capital Social 
244 - Reservas de Lueras 

2446 - Reserva Contingencial para Multas por Danos Ambientais 
2447- Reserva Contingencial para lndenizac;;:oes por Danos Ambientais 
2448 - Reserva Contingencial para Aquisic;;:ao de Bens e Servic;;:os para 

Protec;;:ao e Recuperac;;:ao Ambiental 
2449- Reserva Contingencial para Impastos Verdes 

245- Lueras ou Prejufzos Acumulados 
2451- Lueras Acumulados 

3- CONTAS CREDORAS DE RESULT ADO 
31 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS E SERVIQOS 

311 - Vendas de Produtos 
3111 - Mercado Nacional 
3112 - Mercado Externo 

312- Vendas de Servic;;:os 
3121- Mercado Nacional 
3122 - Mercado Externo 

317- Deduc;;:oes da Receita Bruta (-) 
3171 - Vendas Canceladas e Devoluc;;:oes 
3172- Abatimentos 
3173 -Impastos lncidentes Sabre Vendas 

32- RECEITA BRUT A DE PRODUTOS E SERVIQOS AMBIENTAIS 



321- Vendas Vendas de Residues Reciclados 
322 - Vendas e/ou Reutilizayao de Co-Produtos 
323 - Aproveitamento de Gases e Calor 
324 - Reduyao no Consume de Materias-Primas 
325 - Reduyao do Consume de Agua 
326 - Prestayao de Serviyos Ambientais 
327 - Subvenyoes Governamentais 

4-CONTAS DEVEDORAS DE PRODUCAO E DE RESULTADO 
41 - CUSTOS (DESPESAS) DOS PRODUTOS E SERVI<;OS VENDIDOS* 

411 -Custos (Despesas) dos Produtos Vendidos (CPV) 
412- Custos (Despesas) dos Serviyos Prestados (CSP) 
413- Custos (Despesas) Produtos e Serviyos Ambientais 

42 - CUSTOS VINCULADOS A PRODU<;AO 
421- Custos Normais da Atividade 
422 - Custos e Serviyos Ambientais 
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4291 - Despesas de Serviyos Externos para Proteyao e Recuperayao 
Ambiental 

4292 - Despesas com Prevenyao e Gestae Ambiental 
4293 - lnsumos Ambientais 
4294 - Depreciayoes, Amortizayoes e Exaustoes Ambientais 
4295 - Mao-de-Obra e Encargos Sociais 
4296 - Etiquetas Ambientais 

43- DESPESAS OPERACIONAIS 
431 - Despesas Normais da Atividade 
439 - Despesas Ambientais 

4394 - Seguros Ambientais 
4395 - Auditoria Ambiental 
4396 - Licenyas e Impastos Ambientais 
4397 - Multas Ambientais 
4398- lndenizayoes Ambientais 
4399 - Provisoes Ambientais. 

4.2 SISTEMAS DE CUSTEIO NA GESTAO DE CUSTOS AMBIENTAIS 

A partir do seculo 20 a contabilidade de custos passou a ter maior 

relevancia e os custos mais representatives no processo produtivo passaram a 

ser computados. 0 desempenho das empresas passou a ser mensurado pela 

eficiencia no processo produtivo que levasse ao menor custo unitario. Na 

sequencia as empresas passaram a visualizar os custos de forma mais ampla, 

considerando toda a cadeia de valor e tambem o fator temporal, evidenciando o 

surgimento da gestao estrategica de custos. 0 foco passa a ser nao somente a 

eficiencia do processo produtivo, mas tambem a eficacia de resultados 

evidenciando a importancia de "urn sistema de informac;ao de custos que auxilie o 

processo de formulac;ao e avaliac;ao de estrategias" (CLEMENTE e SOUZA, 2007, 

p.14). Na definic;ao de estrategias pelas empresas segundo Alves (apud 
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KRAEMER, 2007, p.2) a variavel ambiental passa a ser urn aspecto significativo a 

considerar. 

Para Clemente e Souza (2007, p.56) alem das informacoes tradicionais de 

custos e volumes os sistemas de custos devem ser projetados para fornecerem 

informacoes adicionais, pois dentro do novo contexto manufatureiro ha 

nitidamente urn acrescimo dos custos fixos em relacao aos totalmente variaveis. 

Trata-se de avaliar o custo de oportunidade de nao se atender a pedidos 

especiais, custos da nao-qualidade, custos da ociosidade e custos sociais. 

A questao pratica de como mensurar e avaliar os custos ambientais e algo 

que preocupa as empresas e aponta para o surgimento de alternativas viaveis e 

legais. De acordo com Brimson (apud KRAEMER, 2007, p.16) a capacidade da 

empresa em manter a excelemcia esta intimamente relacionada com a eficacia em 

custos, a integracao de atividades, a coerencia interna em todas as unidades da 

empresa, a satisfacao do cliente e a alocacao correta de custos. "Nos sistemas de 

custos tradicionais, os custos ambientais dos processos sao contabilizados como 

custos indiretos de fabricacao e rateados aos produtos, segundo metodologia 

especificada, sendo que esse criterio pode distorcer os custos de formacao de 

cada produto, os precos de venda e, por conseguinte, afetar a continuidade 

empresarial" (TINOCO E KRAEMER, 2004, p.159). Urn exemplo de distorcao na 

alocacao de custos seria o rateio dos custos de tratamento de residuos t6xicos de 

determinado produto. Nos sistemas de custos tradicionais estes seriam 

apropriados aos custos indiretos de producao e alocados em partes iguais a todos 

os produtos. 

Segundo Martins e Ribeiro (apud PAIVA, 2006, p.28) os sistemas de 

custeio por absorcao e variavel nao apresentam tecnicas que possam ser 

utilizadas com facilidade para a mensuracao dos custos do processo de controle 

ambiental. Para os autores no metodo de custeio por atividades torna-se possivel 

a identificacao dos custos de controle ambientais, desde que as atividades e os 

direcionadores de custo estejam bern definidos. 

Segundo Kraemer (2007, p.17) os custos da qualidade ambiental devem 

entrar na gestao economica das organizacoes. Para que a apuracao destes 

custos seja mais eficiente deve-se utilizar o custeio por atividades que retrata a 

realidade, proporcionando eliminacao de custos de falhas e desperdicios, 

melhorias no processo produtivo e consequents aumento da competitividade. 
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Segundo a autora o custeio baseado em atividades tem-se mostrado como o mais 

apropriado para auxiliar na gestao dos custos ambientais, contribuindo inclusive 

no gerenciamento do controle dos impactos ambientais. De acordo com Tinoco e 

Kraemer (2004, p.159) a metodologia de Custeio por Atividades (ABC) pode 

contribuir para reduzir a poluir;ao e os custos empresariais. Constitui-se num 

instrumento de Gestao Estrategica de Custo, apurando e distribuindo 

adequadamente os custos indiretos de fabricar;ao, segundo direcionadores de 

custeio aos produtos. 

De acordo com a Divisao para o Desenvolvimento Sustentavel das Nar;oes 

Unidas (apud KRAEMER, 2004, p.160) a alocar;ao igualitaria dos custos 

ambientais subsidia os produtos mais nocivos e penaliza os mais limpos que 

recebem alocar;oes de custos que nao causaram. Para tanto a Divisao aponta a 

importancia da escolha de chaves de alocagao, relacionando quatro chaves de 

alocar;ao relacionadas ao meio ambiente: 

- volume de emissoes e/ou residuos tratados; 

- toxicidade das emissoes e/ou residuos tratados; 

- impacto ambiental acrescido ( o volume e diferente do impacto por 

unidade de volume) das emissoes; 

- custos relativos ao tratamento de diferentes tipos de emissoes e residuos. 

Tinoco e Kraemer (2004, p.160) fazem uma comparar;ao de imputar;ao de 

custos corretas e incorretas exemplificadas no quadro 2. No metodo de custeio 

por absorr;ao o produto A e B recebem a mesma carga de custos no montante de 

25 euros. No custeio baseado em atividades o produto A nao recebe carga de 

custo uma vez que foi produzido com tecnologia limpa. 0 produto B, entretanto, 

area com 50 euros pois os custos ambientais decorrem do seu processe e a esse 

produto devem ser alocados. 



Processo "Mais Process a 
Limpo" A "Poluente" B 

Receitas 200 E 200 E 

Custos de Producao 100 E 100 E 

Custos Ambientais OE 50 E 

Luera Real 100 E 50£ 

Se os custos ambientais sao overheads 25 E 25 E 

Luera 75£ 75£ 

Margem de erro -25% 33% 

e = Euro 

QUADRO 2 -IMPUTACOES DE CUSTOS CORRETAS E INCORRETAS 
FONTE: SCHALTEGGER E MOLLER, 1997, APUD TINOCO E KRAEMER (2004) 

4.2.1 0 Custeio Baseado em Atividades (ABC) 
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0 custeio baseado em atividades e urn metodo de custeio em que os 

custos sao atribuidos primeiramente as atividades e depois aos produtos, com 

base no consumo de atividades pelos produtos. 0 custeio baseado em atividades 

possui o conceito de que os recursos da empresa sao consumidos pelas 

atividades que ela executa assim, os produtos consomem atividades e as 

atividades consomem recursos. Cada processo envolve uma serie de atividades 

que devem ser analisadas e gerenciadas para o controle de custos. 0 ABC requer 

urn mapeamento detalhado das atividades concentrando-se nos fatores que dao 

origem aos custos indiretos de fabricac;ao. A gestao do ABC se concentra nas 

atividades que realmente sao importantes para gerar valor para o cliente e 

aumentar o lucro da empresa (CLEMENTE e SOUZA, 2007, p.185). 

No ABC os custos sao classificados inicialmente em diretos e indiretos. A 

seguir os custos indiretos sao rateados aos processos que podem ser, por 

exemplo, aquisic;ao de material, vendas, distribuic;ao ou assistencia tecnica. 

Depois faz-se o rateio as atividades que cada processo possui. Os processos 

contem diversas atividades, a aquisic;ao de materiais, por exemplo, pode conter 

atividades como emissao de pedido de compra, recepc;ao de materiais, 

armazenamento e pagamento de fornecedores. Na sequencia, os custos das 

atividades sao atribuidos aos produtos proporcionalmente ao consumo de 
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atividades de cada produto. Finalmente, para se saber o custo unitario total de 

cada produto somam-se os custos diretos relacionados. 

Segundo Clemente e Souza (2007, p.190) uma visao incontestavel do 

Custeio por Atividades e o melhor conhecimento do processo que se difunde por 

toda a empresa. Segundo os autores torna-se necessaria saber a frequemcia com 

que o custo de cada atividade participa no custo do produto, bern como agrupar 

as atividades de acordo com suas especificidades. Alem disso, as atividades 

mapeadas devem estar acompanhadas de seus respectivos direcionadores de 

custos. 0 melhor conhecimento do processo propicia urn melhor estabelecimento 

de criterios de rateio. No metoda de custeio por absorcao, por exemplo, os custos 

indiretos sao transferidos para os centros produtivos e destes para os produtos 

dada a dificuldade de alocacao destes. Entretanto, a melhor alocacao dos custos 

depende nao s6 do metoda, mas de criterios de rateio adequados a realidade. 

Segundo Brimson apud (apud CLEMENTE e SOUZA, 2007, p.185) podem

se utilizar algumas etapas para o calculo dos custos de uma atividade: 

- selecao das bases de custeio: definir antecipadamente se o sistema vai 

se basear em valores reais ou pre-determinados e o horizonte de tempo a ser 

utilizado para a formacao dos custos; 

- rastreamento dos recursos: agrupamento dos recursos em categorias tais 

como, por exemplo, material, mao-de-obra, tecnologia, instalacoes e utilidades, 

estabelecendo uma relacao causal entre a execucao da atividade e o consumo de 

cada recurso permitindo a identificacao dos criterios de rateio. 

- determinacao das medidas de desempenho das atividades: a mensuracao 

pode ser por custo, tempo ou volume; 

- alocacao das atividades secundarias: transferemcia dos custos das 

atividades secundarias para as primarias na proporcao de utilizacao; 

- calculo do custo unitario das atividades: divisao do custo total da atividade 

pela sua quantidade; 

- calculo do custo do produto: formacao do custo de cada produto a partir 

da intensidade de uso de cada atividade consumida na sua producao e da adicao 

dos custos diretos. 

Segundo Kraemer (2007, p.15) destaca, o custeio por atividades tern se 

mostrado o mais apropriado para auxiliar na gestao dos custos ambientais por 

possuir algumas caracterlsticas a citar: melhor apropriacao dos custos aos 
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produtos, melhor detalhamento dos custos indiretos, minimiza9ao dos impactos 

de aloca9ao inadequadas, preocupa9ao nao apenas monetaria mas com aspectos 

fisicos das atividades, analise de fatos, atividades e processes. De acordo com 

Zardo & Schlosser (apud KRAEMER, 2007, p.15) definem-se alguns elementos 

importantes da abordagem do custeio ABC: 

- fun9ao: grupo de processes desempenhados com uma finalidade 

especifica, como a fun9ao de controle ambiental; 

- processo: conjunto de atividades encadeadas com urn fim especifico, 

como por exemplo, uma linha de montagem de urn produto ou o conjunto de 

procedimentos necessaries para o tratamento de uma determinada quantidade de 

residuos poluentes, em urn periodo em particular; 

- atividades: a9ao empreendida e recursos consumidos para se chegar a 

urn dado objetivo, como estudar o processo de produ9ao para verificar, por 

exemplo, o que causa a polui9ao; 

- tarefa: trabalho desenvolvido para a execu9ao das atividades, como, por 

exemplo, selecionar os pontos passiveis de produ9ao de residuos poluentes; 

- opera9oes: operacionaliza9ao das tarefas, ou seja, a menor fra9ao de 

trabalho, como visitar pontos passiveis de produ9ao de residuos poluentes. 

4.3 CUSTEIO DO CICLO DE VIDA 

0 custeio por ciclo de vida consiste em levantar os custos de acordo com 

os estagios de vida de urn produto ou servi90. Estes estagios compreendem, por 

exemplo, desde o projeto do produto passando pela fabrica9ao, distribui9ao e 

entrega. 

"0 uso desta tecnica permite analisar de forma met6dica, sistematica e cientrfica o 
impacto ambiental associado aos produtos, processos e atividades desde a origem 
das materias-primas e materiais secundarios, aos produtos fabricados, passando pelo 
uso da energia, fabricavao, transporte, distribuivao, estocagem, utilizayao, 
conservayao e reutilizavao ate que os produtos saiam do mercado e convertam-se 
em reslduos a reciclar, ou em deposito para eliminar" (TINOCO E KRAEMER, 2004, 
p.159). 

Segundo Kraemer (2007, p.6) a avalia9ao do ciclo de vida melhora o 

controle sobre o processo de fabrica9ao contribuindo para redu9ao de perdas e 

consumo de recursos naturais, atendendo de melhor forma as necessidade do 
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produto e do gerenciamento ambiental. A autora cita a serie de normas ISO 

14000 como ferramenta para sistematizac;ao dos procedimentos relacionados a 

analise do ciclo de vida. As normas ISO 14000 apresentam, de acordo com seus 

desdobramentos, algumas fases relacionadas ao ciclo de vida dos produtos: 

-ISO 14040: princlpios gerais e praticas 

- ISO 14041 : inventarios 

- ISO 14042: analise dos impactos 

-ISO 14043: interpretac;oes. 

Chehebe (apud KRAEMER, 2007, p.7) cita alguns beneflcios da analise do 

ciclo de vida com o prop6sito gerencial: 

- identificac;ao de oportunidades de melhoramentos dos aspectos 

ambientais, considerando as varias fases de urn sistema de produc;ao; 

- estabelecimento de prioridades na tomada de decisao durante o projeto 

de produtos e processes, levando a conclusao, por exemplo, de que a questao 

ambiental mais importante para a empresa esta relacionada ao uso de seu 

produto, e nao as suas materias-primas ou ao processo produtivo; 

- participac;ao como parte do processo para avaliar a selec;ao de 

componentes feitos de diferentes materiais; 

- avaliac;ao da performance ambiental da empresa. 

4.4 CONTABILIDADE DOS CUSTOS DOS FLUXOS 

Segundo Tinoco e Kraemer (2007, p.160) a contabilidade dos custos dos 

fluxos constitui-se numa nova abordagem da gestao dos fluxos cuja meta e 

organizar todo o processo de produc;ao em termos de fluxos de materiais ou 

energia e de informac;ao, de forma eficiente e orientada por objetivos. Segundo 

estudo da Divisao para o Desenvolvimento Sustentavel da Nac;oes Unidas (2001) 

a contabilidade dos custos dos fluxos em sua perspectiva ecol6gica focaliza a 

reduc;ao de custos tentando assim reduzir as quantidades de materiais e energia 

utilizadas, evitando por exemplo o uso de agua, minimizando os efluentes e 

emissoes e beneficiando por conseguinte o meio ambiente. Constitui-se num 

instrumento para a implementac;ao de urn Sistema lntegrado de Gestao Ambiental 

rumo a eficiencia ecol6gica. "Verifica-se, dessa forma, que a implantac;ao dessa 
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Contabilidade contribui para minimizar custos e eliminar falhas no sistema de 

informac;ao, atraves da ligac;ao entre as quantidades ffsicas e informac;ao 

monetaria, com os fluxos de materiais" (TINOCO E KRAEMER, 2004, p.163). 
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5 MEIO AMBIENTE: GESTAO AMBIENTAL E DE CUSTOS AMBIENTAIS 

A nova consci€mcia ambiental derivada do aumento da quantidade dos 

impactos e conseqOencias ambientais esta despertando os agentes da sociedade 

para novas posturas. A sociedade percebe a necessidade de reversao e 

diminui9ao dos impactos ambientais e esta cada vez mais informada e 

predisposta a interagir com empresas que respeitem o meio ambiente. Como 

conseqOencia desta nova consciencia, surgem tambem novas regras, praticas 

responsaveis e estudos para redu98o de impactos e riscos, voltados para 

recupera9ao e conserva9ao do meio ambiente. Neste cenario surge a gestao 

ambiental motivada pela observancia das leis e melhoria da imagem da 

organiza9ao. Surge tambem a preocupacao em apurar os gastos e controlar os 

custos relacionados ao meio ambiente. 

5.1 GESTAO AMBIENTAL 

Segundo Kraemer (2007, p.4) a gestao ambiental e motivada nas 

empresas por uma etica ecol6gica e por uma preocupacao com o bem-estar das 

futuras gera9oes. Para implanta9ao da gestao ambiental torna-se necessaria a 

revisao de paradigmas e avalia9ao da cultura organizacional da empresa para o 

estabelecimento da politica ambiental. Segundo Tinoco e Kraemer (2004, p.1 09) a 

gestao ambiental inclui atividades de planejamento, responsabilidades, pratica, 

procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, 

analisar criticamente e manter a politica ambiental. 

De acordo com Macedo (apud TINOCO e KRAEMER, 2004, p.111) a 

gestao ambiental se subdivide em quatro niveis: gestao de processos, gestao de 

resultados, gestao de sustentabilidade ambiental e gestao do plano ambiental. 

Para que estes niveis sejam atendidos existem instrumentos de gestao ambiental 

como, por exemplo, o estudo de impacto ambiental (EIA), avaliacao do impacto 

ambiental (AlA), auditoria ambiental e capital natural. 

Por impacto ambiental pode-se entender altera9oes que provoquem o 

desequilibrio das rela9oes constitutivas do ambiente e que necessitem ser 

quantificadas. Algumas atividades que possuem impacto ambiental significativo 
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entre outras sao: garimpo de ouro, minerac;ao industrial de cobre, grandes usinas 

hidreletricas e industrias de aluminio. 

0 EIA e urn instrumento de carater tecnico exigido pelas autoridades 

governamentais para autorizar a instalac;ao e o funcionamento de algumas 

atividades economicas. 

0 AlA objetiva determinar os efeitos potenciais de urn projeto ou ac;ao 

sobre o meio ambiente, a saude e a sociedade. Consiste em uma tecnica de 

identificac;ao de riscos e urn instrumento de prevenc;ao de danos ambientais 

vinculada aos sistemas de licenciamento. De acordo com a NBR ISO 14001 

recomenda-se que a avaliac;ao de impacto ambiental cubra quatro areas 

fundamentais: requisitos legais e regulamentares, identificac;ao dos aspectos 

ambientais significativos, exame de todas as praticas e procedimentos de gestao 

ambiental existentes, avaliac;ao das informac;Oes provenientes da investigac;ao de 

incidentes anteriores. 

5.1.1 Sistema de Gestao Ambiental (SGA) 

Urn sistema de gestao ambiental compreende urn conjunto de 

procedimentos de gerenciamento e administrac;ao da empresa voltada ao melhor 

relacionamento com o meio ambiente. 0 SGA estabelece ac;oes relacionadas a 

procedimentos, instruc;oes de trabalho e controle abrangendo a legislac;ao, 

normas, aspectos ambientais, analise das praticas e procedimentos de gestao 

ambiental e avaliac;ao de incidentes e acidentes. 

0 SGA pode ser aplicado em bases regionais, nacionais e internacionais 

de regulamentac;ao. Sao exemplos de padroes utilizados no sistema de gestao a 

ISO 14001, as Emas e a BS 7750. 0 Sistema Comunitario de Ecogestao e 

Auditoria (Emas) foi estabelecido primeiramente em 1993, com bases europeias 

pelos Estados-membros, que esboc;aram as condic;oes de funcionamento, 

operacionalidade e adesao. A BS 7750 tern origem baseada em padroes 

britanicos e foi projetada para ser compativel com as Emas e o padrao 

internacional da ISO 14001. 

A ISO 14000 evoluiu como consequencia da ISO 9000, buscando entre 

outros aproximar a gestao ambiental da gestao da qualidade, realc;ar a habilidade 
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das organizavoes e medir melhorias no desempenho ambiental. Segundo Tinoco 

e Kraemer (2004, p.124-125) a ISO 14000 e as series de padroes dividem-se em 

dais tipos: 

- padroes da organizavao, que podem ser usados para executar e avaliar o 

sistema de geremcia ambiental, incluindo a ISO 14010, series de padroes de 

auditorias ambientais, e a ISO 14030, serie dos padroes para a avaliavao de 

desempenho ambiental; 

- padroes de produtos, que podem ser usados para avaliar os impactos 

ambientais dos produtos e dos processes. Fazem parte desse grupo a ISO 14020, 

serie de padroes de rotulagem ambiental, a ISO 14040, serie de padroes da 

analise do ciclo de vida, e a ISO 14060, serie de padroes do produto. 

5.2 GESTAO DE CUSTOS AMBIENTAIS 

Devido a preocupa9ao da sociedade com a questao ambiental aumentam 

as exigencias externas a empresa em rela9ao a preserva9ao do meio ambiente. 

Os agentes sociais desejam interagir com organiza96es que atuem de forma etica 

e ecologicamente responsavel. Urn exemplo citado por Martins e Ribeiro (1995b, 

p.34) e a restrivao de concessao de emprestimos nos EUA as empresas que 

apresentem risco ambiental potencial, devido a co-responsabilidade em financiar 

empresas poluentes. 

A empresa que deseja interagir positivamente com a sociedade deve 

atentar para questao ambiental. Segundo Tinoco e Kraemer (2004, p.119) 

destacam, a introduvao de praticas ambientais traz beneficios nao s6 para o meio 

ambiente mas tambem para as empresas, que podem reduzir custos, por meio da 

melhoria da eficiencia dos processes, reduvao de consumes, minimizavao do 

tratamento de resfduos e efluentes, diminui96es de premios de seguros, multas 

etc. 

A EPA (2002) relaciona alguns beneficios de se obter, administrar e utilizar 

a informavao sabre os custos ambientais: 

- o entendimento dos custos ambientais e do desempenho do processo e 

produtos pode promover urn custeio e uma fixa9ao de pre9os mais exatos e pode 
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ajudar as companhias no desenho de processos, produtos e servic;os sustentaveis 

ambientalmente para o futuro; 

- a vantagem competitiva com os clientes surge da obtenc;ao de processos, 

produtos e servic;os que podem ser demonstrados como proferiveis 

ambientalmente; 

- a contabilidade de custos do desempenho ambiental pode dar suporte ao 

desenvolvimento e operac;ao de urn sistema geral de administrac;ao ambiental de 

uma companhia; 

- a melhor administrac;ao dos custos ambientais pode dar como resultado 

urn desempenho ambiental melhorado e beneficios significativos para a saude 

humana, assim como exito nos neg6cios. 

Os desembolsos relacionados ao levantamento das informac;oes sabre 

custos sao de relevante importancia, no combate a evoluc;ao da poluic;ao e seus 

efeitos nocivos. Tambem e alva de interesse de investidores interessados em 

estabelecer comparac;oes entre empresas no que diz respeito a capacidade 

destas em arcar com as eventuais contingencias e o montante do dispendio no 

controle ambiental (MARTINS e RIBEIRO, 1995b, p.37). De acordo com Tinoco e 

Kraemer (2004, p.160) a inadequada imputac;ao de custos aos produtos, afeta a 

estrutura de prec;os, par conseguinte as decisoes dos gestores baseadas nestas 

informac;oes pode levar a problemas insanaveis para as empresas. A 

evidenciac;ao dos custos ambientais bern como a correta contabilizac;ao das 

despesas incorridas na area ambiental evita a superavaliac;ao ou subavaliac;ao 

dos resultados da empresa, bern como a evidenciac;ao dos passivos ambientais, 

importante para a avaliac;ao do real valor economico da empresa. Para Martins e 

Ribeiro (1995a, p.7) os ativos tangiveis e intangfveis sujeitos a ac;ao ambiental 

que tivessem acelerada a extinc;ao de sua vida util e sofressem reduc;ao do seu 

valor economico deveriam ser incluidos em uma conta de provisao, evidenciando 

nas notas explicativas a origem e natureza da desvalorizac;ao. Desta forma os 

usuarios da informac;ao poderiam obter o valor real dos ativos e a influencia do 

meio ambiente sabre a empresa. 

Para Kraeme~ (2007, p.14) a gestao dos custos ambientais pode ser urn 

instrumento estrategico para reduzir os custos, sendo que a gestao dos custos 

ambientais inclui tanto aspectos da gestao ambiental como da gestao de custos. 

0 controle dos custos ambientais segundo a autora reflete o nfvel de falhas 
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existentes e o volume de gastos necessarios para eliminar e/ou reduzir estas 

falhas. De acordo com a representatividade dos custos ambientais seu controle 

pode influir diretamente na sobrevivemcia da empresa. A identifica9ao e avalia9ao 

dos custos ambientais permitem que os gestores adotem procedimentos para 

reduzir custos. As economias podem resultar, por exemplo, na mais eficiente 

utiliza9ao dos materiais, substitui9ao de solventes t6xicos por nao t6xicos, gestao 

de residuos t6xicos, entre outros. Segundo Kraemer (2007, p.14) a gestao 

ambiental integrada visa nao somente o tratamento dos residuos, mas evitar que 

eles ocorram, pois os custos dos residuos por defini9ao representam despesas 

sem acrescimo de valor. "Os residuos sao onerosos nao tanto pelas taxas de 

deposi9ao impostas pela regulamenta9ao ambiental, mas devido ao desperdicio, 

em termos do valor de compra, dos materiais em si" (TINOCO E KRAEMER, 

2004, p.168). Em outras palavras existe nos residuos uma carga nao s6 para o 

meio ambiente, mas tambem financeira, pois antes de tornarem-se residuos 

houve desembolso na aquisi9ao dos materiais, mao-de-obra, processo produtivo, 

bern como custos adicionais no tratamento destes. 

5.3 LEGISLA<;AO AMBIENTAL 

Nos aspectos pertinentes a gestao ambiental e a gestao dos custos 

ambientais encontra-se presente o atendimento da questao legal e das normas. A 

legisla9ao ambiental brasileira objetivando a preserva9ao do meio ambiente criou 

deveres e direitos dos cidadaos, institucionalizou instrumentos de conserva9ao do 

meio ambiente, criou normas de uso dos ecossistemas e unidades de 

conserva9ao. 

Braga (2007, p.6-7) apresenta alguns destaques da legisla9ao pertinente a 
questao ambiental nos niveis federal, estadual e municipal: 

- Lei n° 6.938 de 31/08/81: dispoe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formula9ao e aplica9ao, e da outras providencias. 

- Constitui9ao Federal de 1988: dispoe sobre os principios que norteiam a base 

da politica ambiental no Brasil. 

-Lei n° 9.433 de 08/01/97: institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos, cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, regulamenta o inciso 
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XIX do art.21 da Constituigao Federal e altera o art. 1° da Lei n° 8001, de 13 de 

margo de 1990, que modificou a Lei n° 7.990, de dezembro de 1989. 

- Lei n° 9.605 de 12/2/98- Lei de Crimes Ambientais: dispoe sobre as sangoes 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e da outras providencias. 

-Lei n° 9.984 de 17/07/00: dispoe sobre a criagao da Agencia Nacional de Aguas 

(ANA), entidade federal de implementagao da Politica Nacional de Recursos 

Hfdricos e de coordenagao do Sistema Nacional d Gerenciamento de Recursos 

Hfdricos, e da outras providencias. 

- Resolugao CONAMA n° 001/86: define as atividade que dependerao da 

elaboragao de estudo de impacto ambiental e respectivo relat6rio de impacto 

ambiental (RIMA) 

- Resolugao CONAMA n° 020/86: estabelece a classificagao das aguas doces, 

salobras e salinas do Territ6rio Nacional. 

- resolugao CONAMA n° 05/88: regulamenta o licenciamento de obras de 

saneamento basico. 

- resolugao CONAMA n° 001/90: define criterios e diretrizes para a emissao de 

rufdos. 

- Portaria n° 036/90 - Ministerio da Saude: aprova normas e o padrao de 

potabilidade da agua destinada ao consumo humano, a serem observadas em 

todo o Territ6rio Nacional. 
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6. CONCLUSAO 

As informa96es precisas sobre custos sao importantes para tomada de 

decisoes da empresa sendo que, a escolha dos metodos de custeio deve estar 

adaptada ao uso que se deseja fazer da informa9ao sobre custos. A gestao 

estrategica e operacional das organiza96es envolve a correta escolha de urn ou 

mais metodos de custeio adaptados a forma de produ9ao da empresa e a 

utiliza9ao de ferramentas de redu9ao de custos. 

No decorrer deste trabalho identificou-se que o metodo de custeio por 

Atividades (ABC) e o que melhor se adapta a gestao dos custos ambientais por 

retratar melhor a realidade, proporcionar melhor aloca9ao dos custos indiretos, 

bern como elimina9ao de custos de falhas e desperdfcios, melhorias no processo 

produtivo e conseqOente aumento da competitividade. 

Os gastos ambientais devem ser tratados com aten9ao pois, a correta 

identifica9ao e controle pode reduzir perdas, promover melhor aloca9ao de 

recursos e aumentar a eficiencia da empresa. Alem disso, os gastos ambientais 

estao relacionados com a imagem da empresa e devem ser reconhecidos no 

momento de seu fato gerador com a classifica9ao pertinente. Desta forma evitam

se os passivos nao reconhecidos e outros transtornos. 

A contabilidade ambiental e de uma forma geral instrumento de 

comunica9ao da empresa com a comunidade e ferramenta para gestao de custos. 

Ela fornece informa9oes aos usuarios interessados na atua9ao das empresas 

sobre o meio ambiente, subsidiando a tomada de decisoes e o atendimento das 

obriga9oes com a sociedade, no que tange a responsabilidade social e a questao 

ambiental. 0 uso da informa9ao ambiental se justifica nos projetos e decisoes de 

investimento, no gerenciamento dos neg6cios e em todas as etapas das 

opera9oes das empresas. 

ldentificou-se neste trabalho que outras praticas como o Custeio do Cicio 

de Vida dos Produtos ou Servi9os e a Contabilidade dos Custos dos Fluxos, 

auxiliam na gestao de custos ambientais reduzindo perdas e consumo de 

recursos naturais, minimizando os efluentes e emissoes e beneficiando, por 

conseguinte, o meio ambiente. 
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Atualmente o foco da gestao de custos esta ligado a capacidade da 

empresa em manter a excelencia. Esta capacidade esta intimamente relacionada 

com a eficacia em custos, a integra9ao de atividades, a coerencia interna em 

todas as unidades da empresa, a satisfa9ao do cliente e a aloca9ao correta de 

custos. ldentificou-se neste trabalho que a gestao ambiental e urn instrumento 

que explicita a politica ambiental da empresa e direciona a gestao de custos 

ambientais, auxiliando no atendimento as normas e leis relacionadas. 

Verificou-se que a gestao de custos ambientais e importante para empresa, 

pois, auxilia no desempenho dos processos e produtos, gera receitas 

provenientes das vendas de residuos aproveitaveis, colabora com a fixa9ao de 

pre9os mais exatos, estabelece vantagem competitiva devido a produtos e 

processos preferiveis do ponto de vista ambiental, beneficia o desenvolvimento 

sustentavel da empresa, aumenta a satisfa9ao do cliente, promove a correta 

avalia9ao do valor da empresa e a correta aloca9ao de custos. Alem disso, pode 

evitar a ocorrencia de passivos ambientais, multas e san9oes legais. 

Do ponto de vista ambiental os beneficios identificados foram entre outros: 

redu9ao de residuos t6xicos, utiliza9ao otimizada de recursos naturais, 

minimiza9ao de efluentes e de forma geral redu98o dos impactos ambientais. 

Conclui-se desta forma que a gestao dos custos ambientais nas empresas 

e importante tanto do ponto de vista da empresa como do meio ambiente. 
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