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RESUMO 

A ampla divulgagao da consciemcia ambiental a sociedade em geral, torna cada 

vez mais evidente que as empresas estao expostas a maior fiscalizagao, 

exposigao de imagem e atendimento ao gerenciamento ambiental eficiente. Esta 

cobranga, tanto da sociedade em geral como do proprio governo, gera incertezas 

nas empresas quanto aos meios que utiliza para sua continuidade ao Iongo do 

tempo. A Contabilidade ambiental surge entao como uma ferramenta de auxilio 

para as respostas que a organizagao espera sobre as questoes ambientais 

relacionadas ao controle gerencial, financeiro e patrimonial. A respeito destes 

fatores, aborda-se o estudo de caso aplicado a uma empresa do ramo madeireiro 

e a predominancia do fator meio ambiente para sua sobrevivencia frente as novas 

exigencias advindas da sociedade em geral. 

Palavras Chave: Contabilidade ambiental, estudo de caso, sociedade. 



ABSTRACT 

The wide dissemination of environmental awareness to society in general becomes 

increasingly clear that companies are exposed to greater surveillance, image 

display and customer efficient environmental management. This collection of both 

the society in general and the government itself, creates uncertainties in the 

businesses of the means it uses for its continuity over time. The environmental 

accounting arises then as a tool to aid the responses that the organization hopes 

on environmental issues related to management control, finance and accounting. 

With respect to these factors, we address the case study applied to a lumber 

company and the prevalence of environmental factor for survival with the new 

requirements arising from the society at large. 

Keywords: environmental accounting, case study, society. 
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1. INTRODUc;Ao 

1.1 Contextualizac;ao do Problema 

0 meio ambiente e urn patrim6nio que pertence a todos, sendo o maior 

patrim6nio da humanidade e, por isso mesmo, devendo ser objeto de estudo da 

contabilidade. (SILVA, 2003). 

A Contabilidade, uma ciencia que historicamente surge a partir das 

necessidades sociais, vern se adaptando ao Iongo dos anos a mudanc;as. A 

evoluc;;ao da responsabilidade social e a exigencia mundial referente a consciencia 

ambiental fazem com que esta ciencia volte-se para o meio ambiente de forma 

que possa avaliar e interpretar questoes envolvendo aspectos ambientais, 

principalmente sob o ponto de vista empresarial. A empresa, de uma maneira 

geral causa efeitos no meio ambiente de diferentes maneiras, sejam eles positives 

ou nao. Diante deste contexte, torna-se crescente o numero de entidades que 

atualmente se adaptam a modelos que as tornem cada vez mais competitivas e ao 

mesmo tempo voltadas para a responsabilidade ambiental. 

Conforme visao de DONAIRE (2007, p.17) "( ... ) muitas das visoes internas 

da organizac;ao hoje requerem considerac;oes das influencias provindas do 

ambiente externo e seu contexte inclui considerac;;oes de carater social". 

Todos os eventos econ6micos que afetem diretamente o patrim6nio da 

empresa necessitam de analise e avaliac;ao por parte da contabilidade e os 

eventos de natureza ambiental nao deixam de ser importantes para esta 

avaliac;;ao, pais estao envolvidos diretamente com o patrim6nio empresarial. 

No Brasil os estudos envolvendo a contabilidade ambiental ainda sao 

recentes, mas com forte tendencia para o crescimento. 0 impacto direto nos 

processes produtivos, com a utilizac;;ao desta ferramenta voltada para a eco

eficiencia, ao mesmo tempo para as exigencias externas, torna-se cada vez mais 
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requisitado por muitas empresas no sentido da melhora de seu desempenho e 

cada vez mais, de sua sobrevivencia. 

Apresentar a contabilidade ambiental significa inseri-la na realidade da 

empresa e destacar que do ponto de vista gerencial, constitui mais uma 

ferramenta para auxilio da gestao ao mesmo tempo em que fornece dados para o 

equilibria dos processes internes e atende aos usuaries externos. 

A contabilidade ambiental constitui uma continuidade da contabilidade 

convencional, seguindo os mesmos principios e convengoes e adaptando os 

eventos ambientais a realidade da empresa. (RIBEIRO, 2005). 

Este estudo concentra-se na contabilidade ambiental e sua aplicabilidade, 

atraves de um estudo de caso em uma industria madeireira na cidade de Uniao da 

Vit6ria. A principia buscar-se-ao os conceitos desta ciencia e a identificagao das 

praticas de gestao ambiental da empresa, caso existam. 

Ap6s esta analise, pretende-se mensurar os resultados alcangados para 

fins de apresentagao a empresa e avaliagao sob o aspecto gerencial. 

1.2 Questao da pesquisa 

Como a Contabilidade Ambiental pode auxiliar a empresa a alcangar seus 

objetivos atraves da Gestao voltada para o meio ambiente? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 
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Analisar os aspectos relevantes da empresa referentes as praticas de 

Contabilidade Ambiental e se for o caso, propor alternativas adequadas para o 

alcance da Gestao voltada para o meio ambiente. 

1.3.2 Objetivos Especfficos 

ldentificar quais sao as praticas de Contabilidade Ambiental da empresa. 

ldentificar as modificag6es necessarias para alcance da gestao ambiental, 

sob o aspecto financeiro e gerencial. 

ldentificar as oportunidades dentro da empresa que auxiliem a melhora da 

gestao dos recursos ambientais. 

1 .4 J ustificativa 

As pesquisas na area contabil refletem um cenario cada vez mais propfcio 

para a transparencia na divulgagao de resultados par parte das empresas. Existe 

uma exigencia cada vez maior da sociedade em relagao aos meios que as 

empresas utilizam para geragao de produtos e os impactos ambientais resultantes 

destes processes produtivos. 0 desempenho operacional de uma empresa pode 

ser avaliado pelo usa racional e econ6mico de seus recursos. 

A Contabilidade fornece informagoes no sentido do desenvolvimento e 

otimizagao destes recursos e propoe alternativas de produgao e investimentos 

ambientalmente responsaveis. Os resultados alcangados refletem diretamente no 

desenvolvimento econ6mico da empresa a partir de consume e produgao 

conscientes. Houve a necessidade deste estudo detalhado em uma empresa 

atuante no ramo madeireiro para evidenciagao das praticas de contabilidade 
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ambiental e identifica<;ao de possfveis mudan<;as sob o aspecto gerencial e 

financeiro, caso fa<;am-se necessarias. 

1.5 Delimita<;ao da Pesquisa 

A escolha do setor madeireiro se deve ao fato deste segmento exercer urn 

papel ambivalente com rela<;ao ao meio ambiente. De urn lado, este papel 

representou e ainda representa a degrada<;ao de recursos florestais, por outro 

sofre a pressao externa por polfticas ambientalmente corretas. Neste sentido, a 

Contabilidade ambiental surge como mais uma ferramenta de auxflio as decisoes 

e informa<;oes referentes a aspectos envolvendo o meio ambiente e a empresa. 

1.6 Estrutura do Trabalho 

A primeira parte do presente estudo sera dedicada a analise da 

contabilidade ambiental e destaque para sua rela<;ao quanta as questoes 

ambientais na empresa, amplamente divulgadas atualmente. 

A partir dos conceitos basicos e da apresenta<;ao da contabilidade 

ambiental serao expostas as contas que representam os fatos ambientais de uma 

empresa. 

Finalmente sera destacada a parte pratica do presente estudo, na qual 

serao relatadas todas as a<;oes envolvendo o trabalho e os resultados obtidos. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 0 Papel da Contabilidade nas Organiza<;oes 

A preocupa<;ao ambiental cresce na sociedade ao Iongo dos anos e cada 

vez mais criam-se mecanismos de avalia<;ao dos riscos e de a<;oes 

ambientalmente corretas. As organiza<;oes com ou sem fins lucrativos devem 

evidenciar seus relat6rios contabeis para demonstrar seus resultados, tanto a nivel 

interne quanta externo. Neste contexte, pressupoe-se que com o passar dos anos, 

a contabilidade deva estar inserida cada vez mais no papel social e ambiental de 

uma empresa, pais busca evidenciar em valores, fatores importantes para fins 

gerenciais. Segundo FERREIRA e BUFONI (2009, p 235): 

Na ultima decada, houve uma proliferac;ao de ferramentas para ajudar 

organizac;oes, especialmente de neg6cios, a gerenciarem seu desempenho 

economico, ambiental e social. Estas ferramentas surgiram em varias formas, 

desde c6digos de conduta a sistemas de gestao e metodologias de avaliac;ao 

interna de desempenho. 

A contabilidade e amplamente apresentada par diversos autores e 

estudiosos, que a definem como a ciencia que coleta e processa dados 

economicos, com seu devido registro e os avalia para auxilio a tomada de 

decisoes par parte da empresa. (IUDICIBUS, 2000). 

Conforme TINOCO e KRAEMER (2008 p. 24): 

( ... ) a Contabilidade e objetivamente um sistema de mensurac;ao, avaliac;ao e 

divulgac;ao, centrado nos usuaries da informac;ao, destinado a prove-los com 

demonstrac;oes contabeis e outros meios de transparencia, permitindo-lhes 

analises de natureza economica, financeira, social, ambiental, ffsica e de 

produtividade das empresas. 

Para SILVA (2003 p. 77) a contabilidade define-se como: 
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( ... ) ciencia social aplicada ao estudo e controle do patrim6nio das entidades, 

com o objetivo principal de fornecer informac;oes uteis aos usuarios sabre sua 

composic;ao e suas variac;oes qualitativas e quantitativas, auxiliando-os na 

tomada de decisoes. 

Os conceitos apresentados por TINOCO e KRAEMER e SILVA, refletem 

que a contabilidade desempenha dentro das empresas um papel de auxiliadora 

dos processes, caracterizado pela abrangencia dos fatores que analisa e as 

informac;oes que concede a partir destas analises. Do ponto de vista social, a 

contabilidade atende as mudanc;as externas, adaptando-se a elas, alem de 

proporcionar apoio ao atendimento das perspectivas internas da organizac;ao. 

Assim, as informac;oes contabeis se configuram no conjunto de demonstrac;oes 

que atendem aos mais diversos usuarios. 

2.2 A Contabilidade Ambiental como Ferramenta de Auxilio a Gestao 

Ao Iongo dos anos, a contabilidade vem se voltando tanto para os aspectos 

gerenciais e internos de uma organizac;ao, quanto para interesses externos, por 

meio de divulgac;oes de demonstratives contabeis (RIBEIRO, 2005). 

De uma maneira geral, as empresas vern se adaptando as ex1gencias 

externas, advindas principalmente do mercado consumidor e sociedade em geral, 

em relac;ao aos fatos contabeis de natureza ambiental. (CARVALHO, 2008). 

Segundo RIBEIRO (2005) A Contabilidade abrange as dimensoes jurfdica, 

financeira, economica de uma empresa visando sua avaliac;ao interna e sob o 

ponto de vista social, seu comprometimento e responsabilidade. 

No caso das informac;oes voltadas ao ambiente externo da empresa, existe 

o entendimento segundo a NBC T 15, que trata das normas referentes as 

informac;oes de natureza social e ambiental, destacando que a evidenciac;ao das 

informac;oes relativas ao meio ambiente deve explicitar: 
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a) investimentos e gastos com manuten9ao nos processos operacionais para 

a melhoria do meio ambiente; 

b) investimentos e gastos com a preserva9ao e/ou recupera9ao de ambientes 

degradados; 

c) investimentos e gastos com a educa9ao ambiental para empregados, 

terceirizados, autonomos e administradores da entidade; 

d) investimentos e gastos com educa9ao ambiental para a comunidade; 

e) investimentos e gastos com outros projetos ambientais; 

f) quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais movidos 

contra a entidade; 

g) valor das multas e das indeniza96es relativas a materia ambiental, 

determinadas administrativa e/ou judicialmente; 

h) passivos e contingencias ambientais. 

Neste sentido, destaca-se a funcionalidade da contabilidade como auxilio a 

gestao, uma vez que cumpre a mesma o registro e acompanhamento dos fatos de 

natureza ambiental e sua consequente evoluc;ao, de forma que possa mensurar as 

variac;oes patrimoniais e econ6micas desta relac;ao empresa-meio ambiente. 

(PAIVA, 2006). 

0 objetivo da contabilidade ambiental, conforme entendimento de RIBEIRO 

(2005, p. 45), define-se como: 

( ... ) identificar, mensurar e esclarecer os eventos e transa96es economico

financeiros que estejam relacionados com a prote9ao, preserva9ao e 

recupera9ao ambiental, ocorridos em um determinado periodo, visando a 

evidencia9ao da situa9ao patrimonial de uma entidade. 

Destaca-se ainda, segundo RIBEIRO (2005, p 45), a relevancia da 

contabilidade ambiental: "( ... ) identificar e avaliar os eventos econ6mico

financeiros, relacionados a essa area, capazes de afetar o estado patrimonial e o 

resultado das entidades contabeis, e dever da contabilidade". 

A utilizac;ao da contabilidade ambiental, voltada para o ambiente interno e 

como ferramenta de auxilio a tomada de decisoes, conforme TINOCO e ROBLES 

(2006) apresenta-se como: 

A disponibilidade da informa9ao da Contabilidade de Gestao Ambiental serve, 

essencialmente, para ser utilizada internamente pela empresa nas suas 
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tomadas de decisao. Em nlvel interne, os procedimentos incluem: medig6es 

fisicas do consume de materiais e energia, fluxos de deposigao; avaliagao 

monetaria de custos, economias e receitas relacionadas com atividades que 

apresentam potenciais impactos ambientais. 

Par outro lado, segundo BERGAMINI, os eventos de natureza ambiental, 

sobretudo ligados aos registros contabeis, demonstram sua transparencia para a 

sociedade em geral, nos seguintes aspectos: 

( ... ) para demonstrar a capacitagao gerencial da corporagao na administragao 

de quest6es ambientais, integrando-as na sua estrategia geral de Iongo prazo; 

para comparar o progresso entre empresas durante o decorrer do tempo; e 

para explicitar, de forma adequada, o nivel de exposigao ao risco da empresa, 

tanto para agentes financeiros quanta para potenciais parceiros de neg6cios. 

Diante de todo o contexte envolvendo os demonstratives contabeis 

obrigat6rios, existe uma exigencia cada vez maior de que os ativos e passives 

ambientais sejam amplamente divulgados par parte da empresa. 

2.3 Conceito de Contabilidade Ambiental 

Apresentar a contabilidade ambiental para as empresas significa afirmar 

sua importancia em relac;ao as ac;oes envolvendo as praticas gerenciais, conforme 

RIBEIRO e VELLANI (2009, p 28): "( ... ) a contabilidade deve estar estruturada 

para fornecer informac;oes sabre o fluxo ffsico e monetario envolvidos com as 

entradas e safdas do sistema empresa e o efeito da manutenc;ao de ac;oes 

ecol6gicas sabre esses fluxes". 

A contabilidade ambiental apresenta uma proposta de auxilio a gestae 

empresarial, conforme proposta de FERREIRA (2007, p 58): "0 desenvolvimento 

da Contabilidade Ambiental e resultado da necessidade de oferecer informac;oes 

adequadas as caracterfsticas de uma gestae ambiental". 
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A utilizagao da Contabilidade ambiental nas empresas apresenta-se como 

um suporte de auxilio as praticas de gerenciamento interne, ao mesmo tempo 

voltando-se para as exig€mcias externas. Nesta perspectiva, TINOCO e ROBLES 

(2006), afirmam que: 

Existem tres razoes basicas para uma empresa adotar essa especificidade da 

contabilidade: 

1. Gestao interna - esta relacionada com uma ativa gestao ambiental e seu 

controle, visando reduzir custos e despesas operacionais e melhorar a 

qualidade dos produtos; 

2. Exigencias legais - a crescente exigencia legal e normativa pode obrigar 

os administradores a controlarem mais seus riscos ambientais, sob pena de 

multas e indeniza<;oes; 

3. Demanda dos parceiros sociais - a empresa esta submetida cada vez 

mais a pressoes internas e externas. Essas demandas podem ser dos 

clientes, empregados, organiza<;oes ecol6gicas, seguradoras, comunidade 

local, acionistas, administra<;ao publica, bancos, investidores etc. 

Todos estes fatores requerem que cada vez mais as empresas se 

antecipem aos fates como medida de prevengao e alcance dos lucros, como 

descreve DONAIRE (1999, p 18): 

( ... ) a lucratividade e a rentabilidade das empresas e fortemente influenciada 

pela sua capacidade de antecipar e reagir frente as mudan<;as sociais e 

pollticas que ocorrem em seu ambiente de neg6cios. lgnorar essas tendencias 

tem custado a muitas companhias grande quantidade de dinheiro e 

embara<;os em sua imagem institucional. 

Neste sentido, a contabilidade ambiental constitui mais uma ferramenta de 

estimado valor a ser apresentado as empresas, destacando a abrangencia das 

informagoes que fornece SILVA (2003, p 79): 

1) A analise de riscos, na qual os investidores, acionistas e outros 

interessados poderao calcular qual o risco apresentado pela empresa em 

rela<;ao as contingencias ambientais sob sua responsabilidade; 

2) o cumprimento da fun<;ao social da entidade com a evidencia<;ao da quantia 

investida em preserva<;ao e conserva<;ao do meio ambiente. 
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3) A elabora<;:ao de balan<;:os e relat6rios juridicos que auxiliarao os juizes e 

advogados em suas a<;:oes de defesa ou acusa<;:ao das empresas e que 

possibilitarao o desenvolvimento da perfcia contabil ambiental; 

4) A apura<;:ao das contingencias ambientais, destacando-as nas 

demonstra<;:oes contabeis, sejam elas ativas ou passivas; 

5) A apresenta<;:ao de variaveis que influenciam no valor de mercado das 

organiza<;:oes, como e o caso das contingencias ativas e passivas, dos 

investimentos efetuados e da melhoria da imagem da empresa frente aos 

credores, financiadores, investidores, acionistas, publico consumidor, governo, 

entidades de fiscaliza<;:ao ambiental, organiza<;:oes nao governamentais, 

fornecedores e funcionarios, etc; 

6) 0 auxilio aos responsaveis pela gestae ambiental, possibilitando a 

avalia<;:ao dos resultados qualitativos e quantitativos referentes a situa<;:ao 

econ6mica, patrimonial e financeira da companhia. 

A pratica da contabilidade ambiental nas empresas envolve a divulgagao de 

todas as agoes envolvendo empresa e meio ambiente, conforme destaque de 

PAIVA (2006, p 42) "( ... )a Contabilidade Ambiental serve para salientar e refletir a 

relagao da nagao e das empresas com o meio ambiente. 

Ainda em se tratando do aspecto funcional da Contabilidade ambiental para 

a empresa, cumpre destacar que esta atende tanto a questoes internas quanta 

externas incluindo fatores de natureza gerencial e financeira. Para TINOCO e 

KRAEMER (2008, p 154) os motivos que levam uma organizagao a adotar a 

Contabilidade ambiental sao: 

Gestae interna: esta relacionada com a ativa gestae ambiental e seu controle, 

visando reduzir custos e despesas operacionais e melhorar a qualidade dos 

produtos; 

Exigencias legais: a crescente exigencia legal e normativa pode obrigar os 

diretores a controlar mais seus riscos ambientais, sob pena de multas e de 

indeniza<;:oes; 

Demanda dos parceiros sociais: a empresa esta submetida cada vez mais a 

pressoes internas e externas. Essas demandas podem ser dos clientes, 

empregados, organiza<;:oes ecol6gicas, seguradoras, comunidade local, 

acionistas, administra<;:ao publica, bancos, investidores, etc. 
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2.3.1 Patrim6nio Ambiental 

Segundo IUD!CIDUS e MARION (2004, p 60) o patrim6nio empresarial e 
definido pelo: "conjunto de bens, direitos e obrigagoes de uma entidade". 

Portanto, essa adaptagao estrutural da representatividade do patrim6nio 

empresarial, em linhas gerais atende a proposta da contabilidade focada para o 

meio ambiente, de acordo com SILVA (2003, p. 97), no seguinte aspecto: "0 

patrim6nio ambiental representa uma parcela do patrim6nio da companhia". 

Assim, complementa o mesmo autor, que a constituigao do patrim6nio 

ambiental representa uma parcela do patrim6nio da empresa, diretamente ligado 

nas agoes direcionadas para o meio ambiente (2003, p. 97): 

Esta constituido de ativos e passivos ambientais, formando o conjunto de 

bens, direitos e obriga<;oes da empresa que atendem tanto a finalidade de 

prote<;ao e conserva<;ao do meio ambiente, quando afetado direta ou 

indiretamente pela companhia, quanto a finalidade de recupera<;ao e as 

obriga<;oes decorrentes das penalidades sofridas pela empresa quando agride 

o meio sem o devido reparo. 

As contas que compoem o patrim6nio ambiental da empresa estao 

incorporadas no ativo e passivo ambiental. Para SA (2009), o ativo ambiental 

abrange: 

p 74): 

Os elementos incorporados ao patrimonio da empresa ou da institui<;ao com o 

objetivo de ser utilizado de forma duradoura em sua atividade, mas, cuja 

finalidade principal seja a da minimiza<;ao do impacto meio-ambiental e a 

prote<;ao e melhora do meio ambiente, incluindo a redu<;ao ou elimina<;ao da 

contamina<;ao futura das opera<;oes das referidas entidades. 

Por sua vez, as contas que compoem o passivo, conforme RIBEIRO (2005, 

( ... ) constituem-se de obriga<;oes presentes, cujos fatos geradores devem ter 

ocorrido no passado ou estar acontecendo no presente. 0 cumprimento 

dessas exigibilidades sera em um momenta futuro, ainda que esse nao possa 

ser precisamente determinado. 
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A demonstragao destas contas sugere uma visualizagao e compreensao do 

patrimonio de uma entidade. Sabre esta afirmagao, IUDlCIBUS e MARION (2000, 

p 165), complementam: "0 Patrimonio Uquido, em essemcia, de qualquer angulo 

que seja analisado, e o resultado final de todo o esforgo feito pela entidade para 

alocar seus ativos (e passivos) da forma mais eficiente e lucrativa possfvel". 

2.3.2 Ativos Ambientais 

No entendimento de RIBEIRO (2005, p 59), o ativo e caracterizado 

principalmente pela capacidade de produzir beneffcios economicos para a 

empresa ao Iongo do tempo: "Considerando que o potencial de resultado 

economico e o que verdadeiramente caracteriza urn elemento como ativo e que 

ele eo real ativo de uma entidade". 

Para HENDRIKSEN e BREDA (1999) o ativo ambiental se define 

essencialmente pelos beneffcios economicos trazidos para a entidade em 

decorrencia de agoes preventivas e de recuperagao voltadas para o meio 

ambiente 

Assim, as contas que constituem o ativo ambiental serao classificadas 

conforme sua relevancia economica e geragao de beneffcios economicos futuros 

para a empresa. Para RIBEIRO (2005, p 61): 

Os ativos ambientais sao constituidos por todos os bens e direitos possuidos 

pelas empresas, que tenham capacidade de gera<;ao de beneficia econ6mico 

em periodos futures e que visem a preserva<;ao, prote<;ao e recupera<;ao 

ambiental. 

Segundo SILVA (2003, p 99), o ativo ambiental incorpora as contas de 

natureza ambiental (bens e direitos) ao mesmo tempo em que demonstra a 

situagao economica da empresa. 

Tal como o ativo convencionalmente utilizado pelas empresas demonstra as 

contas que compoem os bens e direitos, o ativo ambiental demonstra a mesma 
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situagao, porem do ponto de vista ambiental. Neste aspecto, a melhor definigao 

para o ativo sao os resultados ~ositivos futures que se espera obter de elementos 

que comp6em propriamente o ativo. 

A identificagao de itens que compoem o ativo ambiental envolve elementos 

que fazem parte de todo o processo operacional da empresa, mas que de alguma 

maneira possuem uma ligagao direta com a preservagao, recuperagao, 

conservagao e conseqUente capacidade de geragao de beneficios futures. Para 

TINOCO e KRAEMER (2008, p 180) os resultados futures que serao benefices 

para a empresa, acontecem por meio de: 

aumento da capacidade ou aumento da seguranga ou eficiemcia de outros 

ativos da empresa; 

redugao ou prevengao de provavel contaminagao ambiental resultante de 

futuras operagoes; 

ou ainda, conservagao do meio ambiente. 

Tendo em vista as alteragoes introduzidas pela lei n° 11.638/07 em relagao 

a lei 6.404/76 no que se refere a harmonizagao contabil internacional, as contas 

do ativo sofreram as conciliagoes necessarias para esta adequagao. A nova 

redagao da lei 6.404/76, art. 178 apud IUDICIBUS, MARTINS e GELBCKE 

reclassifica as contas do ativo: 

( ... ) § 1° No ativo, as contas sera a dispostas em ordem crescente de grau de 

liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: 

I) Ativo circulante; e 

II) ativo nao circulante, composto por ativo realizavel a Iongo prazo, 

investimentos, imobilizado e intangfvel. 

PROPOSTA DE MODELO DE PLANO DE CONTAS AMBIENTAL 

: M~t~-~-ia: prima -
. _. . •• ,,;:_·.:r • •• 

-Rehov~vel _·· .·· _. 

, Nao~-reb_oyavel . · 
~; ~. ,~,,-. -~~ · .•. ;-· 

Reticlaqa 
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PROPOSTA DE MODELO DE PLANO DE CONTAS AMBIENTAL 

:::1~gr:~'9,i,I~~:B:~~~~~~~:J:?::;~ni'~~~rei:~~~,f~~,r~@~ 
QUADRO 1 - PROPOSTA DE MODELO DE PLANO DE CONTAS- ATIVO 

FONTE: ADAPTADO DE FERREIRA (2007). 

2.3.2.1 Estoques 

Os processes produtivos em geral, necessitam de insumos voltados para o 

controle e redugao dos niveis de poluigao gerados. (RIBEIRO, 2005). Estes 

insumos, sao os materiais utilizados para a redugao de niveis de poluigao, por 

exemplo gerados em urn processo de produgao, sendo devidamente registrados 

em estoques de materiais utilizados na preservagao ambiental. 
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0 estoque de insumos ambientais, de acordo com TINOCO e KRAEMER 

(2007, p 181) incorpora: "( ... ) os estoques de insumos, pegas, acess6rios etc. 

utilizados no processo de eliminagao ou redugao dos niveis de poluigao e de 

geragao de residuos". SILVA (2003, P 99) complementa ainda a classificagao 

dada aos estoques de uma maneira geral ligados ao meio ambiente: 

( ... ) sao os materiais utilizados pela empresa para minimizar os efeitos de sua 

ac;ao no meio, tais como produtos para tratamento de agua, para aplicac;ao 

direta na produc;ao com fim de reduc;ao da emissao de poluentes na 

atmosfera, filtros de ar, embalagens biodegradaveis, estoques de materiais 

reciclaveis e de materiais reciclados para consumo ou para venda, etc. 

Neste sentido, a definigao mais coerente a respeito dos estoques 

ambientais, seria a de que estes representam todos os materiais utilizados e 

diretamente ligados a fatores de preservagao, protegao e recuperagao ambiental, 

conforme complementa CARVALHO (2009, p 127): "Devem ser classificados 

nesta conta os estoques de materiais, produtos em processo ou produtos 

acabados, relacionados com o objetivo de protegao, preservagao ou recuperagao 

ambiental." 

2.3.2.1.1 Estoque de Materia-prima 

Os componentes destacados no estoque de materia prima abrigam todos 

os elementos essenciais para que o processo produtivo tenha condigoes de ter 

seu inicio, ou seja, os estoques de materias primas englobam os produtos iniciais, 

ainda sem sofrerem alguma alteragao em sua essencia e que ao Iongo do 

processo, serao transformados em outros produtos. Conforme IUDICIBUS, 

MARTINS e GELBCKE (2003, p 117) os estoques de materias primas sao 

definidos como: "( ... ) os materiais essenciais que sofrem transformagoes no 

processo produtivo." 
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As materias primas de natureza ambiental sao constitufdas como exemplo 

por estoques de produtos que foram descartados no processo produtivo e que 

podem ser reutilizados para outras finalidades, tais como a reciclagem e posterior 

venda de subprodutos. 

2.3.2.2 Ativo Nao Circulante 

2.3.2.2.1 lnvestimentos 

Segundo entendimento de RIBEIRO, as contas destinadas a investimentos 

de natureza ambiental nao caberiam na classifica<;ao do ativo nao circulante 

ambiental (2005, p 62): 

( ... ) o subgrupo investimentos pela propria natureza, agrega itens que visam 

retorno em termos de rentabilidade: obras de arte, terrenos para valorizac;ao, 

participac;ao acionaria em outras companhias. Se estas ultimas tern interac;ao 

com o meio ambiente, este fato e suas consequencias devem ser revelados 

pelas pr6prias e, nao pela investidora, portanto, nao cabe no Ativo 

Permanente, a figura do lnvestimento Ambiental, mas sim, do lmobilizado 

Ambiental e do Diferido Ambiental. 

A organiza<;ao procura sempre meios diversificados para aumento de sua 

lucratividade e para isto, muitas vezes utiliza de estrategias e investe em outros 

recursos nao ligados diretamente com sua atividade principal. No aspecto 

ambiental, os investimentos se caracterizam para muitas empresas um item 

apenas de preven<;ao ambiental, enquanto muitas utilizam deste fator para 

aumentarem seus Iueras, como o caso de investimento em projetos de 

reflorestamento e areas mantidas para futura obten<;ao de certificados de creditos 

de carbona. 



19 

Sobre esta questao, FERREIRA (2007, p 98) explica que: 

( ... ) todos os investimentos referentes a capta<;ao de recursos tendo como 

fontes os direitos sobre recursos ambientais, destacando-se dentre estes os 

reflorestamentos para sequestra dos cn§ditos de carbone, sao considerados 

investimentos ambientais. 

Considerando os investimentos nas atividades envolvendo o 

reflorestamento, segundo IUDiCIBUS, MARTINS e GELBCKE (2003, p 204) estes 

englobam: "( ... ) todos os custos acumulados relatives a projetos de florestamento 

e reflorestamento de propriedade da empresa". 

Ainda, no que tange aos investimentos ambientais, tal como no ativo nao 

circulante investimento, classificam-se nas contas do ativo investimentos 

ambientais, todas as contas representativas de bens e valores nao destinados a 

manutengao das atividades da empresa. Assim, IUDfCIBUS, MARTINS e 

GELBCKE (2003 p 149) esclarecem sobre o ativo permanente investimentos: "( ... ) 

sao ativos que nao tern uma destinagao definida quanta ao seu uso na 

manutengao das atividades da empresa, mesmo que possam vir a ter no futuro". 

2.3.2.2.1.1 Projetos de Sequestra de Carbone 

Estes projetos tern como finalidade, em conformidade com o ensinamento 

de FERREIRA (2007, p 107): 

( ... ) a emissao de tftulos (certificados negociaveis) negociaveis em mercado 

aberto. Esses tftulos, entretanto, nao sao comparaveis com os demais 

negociados ate o memento, sua natureza e especial, pois representam o 

"servi<;o prestado de limpar o ar de uma determinada quantidade de unidades 

equivalentes de carbone" realizado por uma empresa especffica e 

devidamente certificada para tal, conforme as normas do Protocolo de Kyoto. 

Ap6s a adesao de diversos pafses desenvolvidos e em desenvolvimento ao 

Protocolo de Kyoto, surge no Brasil uma fonte de investimentos muito grande por 
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parte de paises desenvolvidos no sentido da compensa<;ao por efeitos da polui<;ao 

em seus paises. Desta maneira, investidores estrangeiros aplicam seus recursos 

nos paises em desenvolvimento, e neste caso o Brasil esta inserido neste quesito. 

Nesse contexto, o comercio dos creditos de carbono representa um sistema 

mundial de compra e venda das emissoes de carbono. Conforme estabelecido no 

Protocolo de Kyoto, em seu artigo 17, aos paises sao limitadas cotas de emissao 

de C02 e, quando determinado pais consegue emitir menos que seu limite de 

cotas, podera vender o restante para o pais que nao cumpriu sua meta. 

Os Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) imposto aos paises 

desenvolvidos faz com que estes invistam em projetos para redu<;ao do efeito 

estufa. Tais mecanismos beneficiam diretamente diversos setores de mercado, 

dentre os quais MACIEL (2009, p 97), destaca: 

a) Projetos de recupera<;ao de gas de aterro sanitaria, de gas de aut6fonos, 

biodigestor e outros gases; 

b) Energias limpas (biomassa, PCHs, e61ica, solar, etc.); 

c) Troca de combustiveis (oleo x gas, biomassa, etc.); 

d) Eficiencia energetica e eficiencia em transporte (logfstica); 

e) Melhorias/tecnologias industriais: cimento, petroqufmica, fertilizantes, etc.; 

f) Projetos florestais (reflorestamento ou florestamento). 

Torna-se cada vez mais evidente que o mercado dos creditos de carbono 

representa uma tendemcia favoravel a empresa, alem de propor retornos 

financeiros altamente rentaveis ao Iongo do tempo. 

2.3.2.2.2 Ativo lmobilizado 

Neste item estao especificados todos os bens ligados diretamente a 
produ<;ao, que minimizem os impactos causados pela mesma e ainda, cujo 

objetivo seja a prote<;ao e recupera<;ao do meio ambiente. (FERREIRA, 2007). 
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As contas que compoem este grupo estao vinculadas as atividades ligadas 

exclusivamente ao processo produtivo de minimizac;ao dos impactos sabre o meio 

ambiente, conforme ressalva de BRAGA (2007, p 39): 

No imobilizado meio ambiente classificam-se as maquinas, equipamentos e 

instalac;oes e todo tipo de tecnologia adquirida ou desenvolvida para ser 

utilizada na prevenc;ao, monitoramento, recuperac;ao e reciclagem, permitindo 

que a execuc;ao do processo operacional da companhia gere os menores 

impactos ambientais possfveis, considerando o princfpio da precauc;ao. 

Os itens incorporados no ativo imobilizado ambiental, par muitas vezes nao 

sao representados em contas pr6prias no balanc;o patrimonial ambiental como 

deveriam, e esta evidenciac;ao se faz necessaria para que tais equipamentos 

sejam reconhecidos como de natureza ambiental par parte da organizac;ao. SILVA 

(2003, p 99) convenientemente destaca que os ativos imobilizados ambientais sao 

constitufdos par equipamentos e maquinas: "( ... ) com tecnologia para preservac;ao 

do meio- as chamadas tecnologias limpas." 

Dessa forma, os itens presentes no ativo imobilizado refletem todos os 

investimentos da empresa em produzir e gerar riquezas com o mfnimo de 

agressao ao meio ambiente durante urn perfodo de tempo, uma vez que os ativos 

imobilizados possuem uma vida util para sua utilizac;ao e seu desgaste e perda de 

valor com o tempo, serao registrados atraves de conta propria, neste caso, a 

depreciac;ao acumulada. 

Os beneffcios gerados par investimentos no ativo imobilizado, como a 

aquisic;ao de tecnologias de prevenc;ao, agregam valor e economia de custos, 

vista que os beneffcios trazidos serao maiores que as ocorremcias de gastos com 

degradac;ao e recuperac;ao ambiental. 

Como exemplo destas tecnologias usadas a favor do meio ambiente, SILVA 

(2003, p 99) ainda complementa com exemplos, dentre os quais se evidenciam: 

- Estac;ao de tratamento de agua, residues, de poluentes, de efluentes t6xicos; 

- Dispositivos para captac;ao alternativa de energia; 

- Sistemas de seguranc;a contra incendios; 

- Sistemas de seguranc;a contra vazamentos, contaminac;oes, explosoes 

- Equipamentos para reciclagem, etc. 
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2.3.2.2.3 Diferidos Ambientais 

Segundo IUDICIBUS e MARION (2004, p 191) sao caracterizados pelas: 

( ... ) aplica~oes de recursos em despesas, ou gastos, que contribuem para a 

obten~ao de receita ou para a forma~ao do resultado de mais de um (varies) 

exercfcio social, tais como: gastos pre operacionais, gastos de reorganiza~ao, 

pesquisa e desenvolvimento de produtos, etc. 

Sob o ponto de vista ambiental, para RIBEIRO a caracterfstica do diferido e 

expressa como: "os investimentos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias 

no Iongo prazo, com o objetivo de solucionar problemas decorrentes de impactos 

ambientais e/ou evita-los". 

Com o advento das Normas lnternacionais de Contabilidade e as leis 

11.638/07, MP 449/08 e consequente Lei n° 11.941/09, esta conta nao existe mais 

nos balan<;os elaborados a partir de 2009. Conforme a referida lei, houve o 

acrescimo do artigo 299-A na Lei 6.404/76 - lei das S/A, estabelecendo que o 

saldo desta conta seja elaborado conforme a seguinte reda<;ao: 

Art. 299-A. 0 saldo existente em 31 de dezembro de 2008 no ativo diferido 

que, pela sua natureza, nao puder ser alocado a outro grupo de contas, 

podera permanecer no ativo sob essa classifica~ao ate sua completa 

amortiza~ao, sujeito a analise sabre a recupera~ao de que trata o § 3° do art. 

183. 

2.3.2.2.4 Goodwill 

Dentre os aspectos relacionados ao valor que uma empresa pode ter 

perante a sociedade, destaca-se o fator subjetivo, que evidencia elementos que 

agregam valores a organiza<;ao perante o mercado levando em considera<;ao 

varies aspectos, desde os fatores diversificados de seu modo de operar ate seu 
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reconhecimento como uma marca e consequente modelo de organizagao. Para 

tanto, sao necessaries meios diversos para que de uma maneira geral, a empresa 

possa ser bern interpretada pela sociedade, conforme enfatiza PAIVA (2006, p 41) 

em relagao aos gastos de natureza ambiental, pois: "( ... )quando nao tratados com 

a devida atengao e relegados a segundo plano, podem ser potenciais difamadores 

da imagem e causadores futuros de danos irreparaveis ao patrimonio da 

empresa." 

Para melhor compreensao, MARION (2005, p 357) esclarece que: 

( ... ) Goodwill e uma especie de agio, de um valor agregado que tem a 

empresa em func;ao da lealdade dos clientes, da imagem, da reputac;ao, do 

nome da empresa, da marca de seus produtos, do ponto comercial, de 

patentes registradas, de direitos autorais, de direitos exclusives de 

comercializac;ao, de treinamento e habilidade de funcionarios, etc. 

Sob o aspecto da contabilidade ambiental, para se reconhecer o Goodwill 

de uma organizagao, deve-se avaliar o modelo de gestao ambiental que esta 

possui e que valores cria perante a sociedade. Como destaca SILVA (2003, p 100) 

o Goodwill enfatiza o que: 

( ... ) a empresa adquire conforme conquista a confianc;a da sociedade com 

ac;oes ambientalmente corretas (certificac;ao pela ISO 14000, obtenc;ao do 

selo verde, divulgac;ao de dados estrategicos relatives ao meio ambiente por 

meio da contabilidade ambiental, etc.). 

A adogao das alteragoes na legislagao adaptada a Padronizagao das 

Demonstragoes Contabeis instituiu que o Goodwill seja registrado na conta de 

Ativos lntangfveis. Assim, a nova redagao da Lei 6.404/76 em relagao a este item 

destaca o registro do Goodwill: Art. 179 VI. No intangfvel: os direitos que tenham 

por objeto bens incorp6reos destinados a manutengao da companhia ou exercidos 

com essa finalidade, inclusive o fundo de comercio adquirido. 

Ao contrario do Goodwill positive, pode tambem ocorrer o contrario, onde a 

empresa perde valor frente ao mercado por fatores ligados a imagem e 

responsabilidade ambiental. Para CARVALHO (2009, p 143) esta ocorrencia deve

se ao fato de que: "( ... ) o Goodwill negative estaria muito ligado a imagem de uma 

empresa que polui o meio ambiente." Nesse aspecto, ressalta-se a importancia 
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exercida pela empresa no sentido de preservar par sua imagem, principalmente se 

envolve o meio ambiente em atividades fins. 

2.3.3 Passives Ambientais 

Entende-se par passivo, toda a obrigac;ao exigivel (IUDICIBUS, 2004). 

No ambito da Contabilidade Ambiental, enquadram-se na conta do passivo 

todas as obrigac;oes contraidas de varias maneiras, principalmente decorrentes do 

processo produtivo e que tenham relac;ao direta com o meio ambiente. Sabre os 

passives ambientais, PAIVA (2006, p 35) complementa: "( ... ) podem-se entender 

os decorrentes do processo produtivo, onde ha emissao de residues s61idos, 

liquidos e gasosos, com possibilidade de controle, prevenc;ao e, em alguns casas, 

de reaproveitamento". 

RIBEIRO (2005, p 74) evidencia o passivo como: 

( ... ) as obriga<;oes presentes, cujos fatos geradores devem ter ocorrido no 

passado ou estar acontecendo no presente. 0 cumprimento dessas 

exigibilidades sera em um memento futuro, ainda que nao possa ser 

precisamente determinado. 

Sabre esta afirmac;ao, IUDICIBUS (2004 apud BRAGA, 2007 p 44), 

esclarece: 

( ... ) caso a empresa venha a incorrer em um passive ambiental e nao tenha 

ainda o valor exato do passive, devera reconhece-lo em notas explicativas e, 

se tiver um valor aproximado, registra-lo como provisao considerando um 

passive contingente, de acordo com o enfoque estrutural do passive. 

Os passives de natureza ambiental sao qualificados par SILVA (2003, p 

100) como: "( ... ) todas as obrigac;oes contraidas pela empresa que estejam 

relacionadas com o meio ambiente". 
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PASSIVO AMBIENTAL E INTERACOES COM 0 MEIO AMBIENTE 

Passivos Ambientais s·. Contingencias ambientais 

1. Multas e indenizagoes por danos 6. lnvestimentos e gastos com educagao 

ambientais ambiental 

2. Provisoes 7. lnvestimentos e gastos para manutengao 

dos processos operacionais e melhoria do 

meio ambiente 

3. Fornecedores de bens e servigos 8. lnvestimentos e gastos com projetos 

de protegao e/ou recuperagao ambientais 

ambiental 

4. Emprestimos e financiamentos 9. lnvestimentos e gastos para preservagao 

e/ou recuperagao de ambientes 

degradados. 

QUADRO 2: PASSIVO AMBIENTAL E INTERA<;OES COM 0 MEIO AMBIENTE. 

FONTE: ADAPT ADO DE PACHECO, RIBEIRO E LEITE (2009). 

De acordo com BRAGA (2007, p 44): "( ... ) os passivos meio ambiente tanto 

podem ter sua origem na aquisigao de ativos meio ambiente, como na incorrencia 

de despesa meio ambiente ou de perda meio ambiente". 

Compete destacar a representagao das contas que constituem o item 

passivo ambiental, conforme entendimento de SILVA (2003, p 100): 

a) Financiamentos representados pelas dfvidas/obrigagoes que a empresa 

contrai na aquisigao de equipamentos ou na efetuagao dos investimentos para 

protegao e conservagao dos recursos naturais. 

b) Fornecedores representados pelas dlvidas decorrentes da compra de 

insumos/materiais utilizados pela empresa para tratamento de agua, de 

resfduos poluentes, da compra de materias-primas especiais e de embalagens 

biodegradaveis, etc; 
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c) Obrigac;oes sociais e trabalhistas, que sao as obrigac;oes com empregados 

que trabalham direta ou ihdiretamente com a area ambiental, tais como . 

salaries, seguros e os encargos sociais livres ou compuls6rios decorrente da 

relac;ao de emprego; 

d) Contingencias passivas representando o passivo ambiental na sua 

essencia, sendo toda agressao praticada ou em pratica contra o meio 

ambiente, representada pelo valor dos investimentos necessaries para 

reabilita-lo ou indenizar as perdas causadas a terceiros ou ainda as multas e 

outras indenizac;oes em potencial. 

PROPOSTA DE MODELO DE PLANO DE CONTAS AMBIENTAL 
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PROPOSTA DE MODELO DE PLANO DE CONTAS AMBIENTAL 
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QUADRO 3- PROPOSTA DE MODELO DE PLANO DE CONTAS- PASSIVO. 

FONTE: FERREIRA (2007). 

2.3.4 Contingencias Ambientais 

IUDfCIBUS, MARTINS e GELBCKE (2000, p 274), esclarecem que: "( ... ) a 

contingencia e uma situagao de risco existente e que envolve um grau de 

incerteza quanto a efetiva ocorrencia e que, em fungao de um evento futuro, 

pod era resultar em ganho ou perda para a empresa". Esta afirmagao destaca que 

a empresa deva se prevenir de uma condigao futura desfavoravel, mesmo estando 

com perspectivas favoraveis no presente, ou, que eventos futures possam vir a 

desequilibrar a empresa economicamente. 

De acordo com RIBEIRO (2005, p 86): "As contingencias refletem os riscos 

a que a empresa esta sujeita, na dependencia de um evento futuro que podera 

ocorrer ou nao". Assim, uma organizagao espera continuar operando 

satisfatoriamente no futuro, sem que eventos externos e inesperados possam 

intervir em suas agoes e para tanto toma atitudes antecipadas para diminuir fates 

negatives futures. 

No que se refere a provisao para contingencias ambientais, FERREIRA 

(2007, p 100) explica: "( ... ) refere-se ao registro dos valores estimados da poluigao 

realizada, decorrente do processo produtivo". 

Entretanto RIBEIRO (2005, p 91) afirma que: 

Quanta aos eventos presentes, a empresa pode tamar precauc;oes para 

amenizar os efeitos nocivos que suas atividades operacionais possam causar. 
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( ... ) no que se refere a eventos futures, caso se reconhec;a que o meio 

ambiente podera ser afetado, o planejamento dos gastos para sanar as 

possfveis consequemcias devera ser detalhadamente informado nas notas 

explicativas das demonstrac;oes contabeis. 

Destaque-se que sabre as atividades operacionais potencialmente 

poluidoras e que possam a vir causar efeitos nocivos ao meio ambiente, a 

empresa deva estimar futuramente as consequencias e impactos de suas a<;oes 

no presente, para que as consequencias nao sejam danosas e irreparaveis. 

Ainda, conforme a referida autora (2005, p 93), as empresas que exploram 

diretamente os recursos naturais: "( ... ) tern o dever de compensar o meio 

ecol6gico e social pelas perdas decorrentes de suas atividades, todavia, diversas 

variaveis podem interferir no valor de tais compensa<;oes, sendo que muitas 

somente se definem no futuro". 

Existem inumeras variaveis que podem afetar a organiza<;ao ao Iongo do 

tempo e os ajustes necessaries ao enfrentamento destas circunstancias impactam 

nos resultados. lsto significa que a empresa precisa se ajustar no presente a 

eventos que possam vir a ocorrer futuramente e isto se aplica principalmente a 

circunstancias das quais a empresa nao possua condi<;oes suficientes para ter 

uma segunda chance. 

2.3.5 Custos e Despesas Ambientais 

Sabre os custos e despesas de natureza ambiental, RIBEIRO (2005, p 50) 

afirma que: "Tanto os custos, como as despesas relativas a prote<;ao ambiental 

nao ocorrem em uma area isolada. E precise investigar cada uma das unidades de 

trabalho da empresa para identificar onde sao realizadas as atividades inerentes a 

esta questao". 
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Desta maneira, segundo a proposta de RIBEIRO (2005, p 159), estima-se 

que a melhor forma de apropriagao dos custos ambientais e o custeio baseado em 

atividades, pais: 

( ... ) permite identificar a necessidade de melhorias, reestruturac;ao ou ate 

eliminac;ao de atividades, alem de propiciar informac;ao mais real sabre custos, 

dado que eles sao associados aos produtos, inclusive aqueles incorridos nas 

areas administrativa e de vendas. 

A disponibilidade das informagoes envolvendo todas as areas de uma 

empresa que possam contribuir diretamente para a formagao e avaliagao de 

custos depende de urn sistema ligado a contabilidade de gestao ambiental que 

compreende os esforgos comuns a todas estas areas no sentido de melhoria dos 

processos operacionais e produtivos e contribuam em termos qualitativos e 

quantitativos para a mensuragao dos impactos ambientais. Assim destacam 

TINOCO e KRAEMER (2008, p 173): 

Os custos ambientais sao apenas um subconjunto de um universe mais vasto 

de custos necessaries a uma adequada tomada de decisoes. Eles nao sao 

custos distintos, mas fazem parte de um sistema integrado de fluxes materiais 

e monetarios que pertorrem a empresa. 

DESPESAS/CUSTOS 
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DESPESAS/CUSTOS 
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QUADRO 4: IDENTIFICA<;AO DOS CUSTOS E DESPESAS AMBIENTAIS 

FONTE: ADAPTADO DE SILVA (2003) 

2.3.5.1 Custos Ambientais 

Os custos ambientais, conforme RIBEIRO (2005, p.52), envolvem: "( ... ) 

todos aqueles relacionados, diretamente ou indiretamente, com a protegao do 

meio ambiente". Para que se conhegam os custos ambientais, devem-se avaliar 

os danos causados ao meio ambiente no processo produtivo de determinado 

produto ou de varios produtos diferentes, destacando os custos envolvidos em 

cada urn. Tambem podem ser registrados como custos ambientais, todos aqueles 

gerados em fungao de medidas preventivas de impacto ambiental. 

Neste sentido, os custos ambientais estao inseridos nos processos 

produtivos que estejam diretamente ligados ao meio ambiente, tendo como 

exemplos, segundo RIBEIRO (2005, p.52): 

( ... ) todas as formas de amortizagao (depreciagao e exaustao) dos valores 

relatives aos ativos de natureza ambiental que pertencem a companhia; 

aquisigao de insumos pr6prios para controle, redugao ou eliminagao de 

poluentes; 

tratamento de residues dos produtos; 

disposigao dos residues poluentes; 

recuperagao ou restauragao de areas contaminadas; 

mao-de-obra utilizada nas atividades de controle, preservagao ou recuperagao 

do meio ambiente. 

Os custos ambientais constituem uma parcela distinta dos custos 

tradicionais envolvidos nos processos produtivos, porem nao deixando de ser 
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importantes para a correta analise gerencial, conforme destaque da USEPA 

(1995) apud PIOTTO (2003): 

A contabilidade ambiental usada como ferramenta de gestae nas empresas 

envolve a determinagao dos custos relacionados aos aspectos ambientais da 

empresa em diversas instancias, podendo abranger desde a aquisigao de 

materias-primas, projeto de novos produtos, processo industrial ate o descarte 

de embalagens e residues. 

No que diz respeito a classifica<;ao dos custos, FERREIRA (2007, p 1 02), 

conceitua os mesmos como custos diretos e indiretos, sendo: 

Diretos: sao aqueles cujos fatos geradores afetam o meio ambiente e cujo 

impacto pode ser diretamente identificado a uma agao poluidora ou 

recuperadora ocorrida numa area fisica sob a responsabilidade da entidade 

contabil. ( ... ) lndiretos: sao os fatos geradores que afetam indiretamente o 

meio ambiente cujo impacto nao pode ser diretamente identificado a uma agao 

poluidora ou recuperadora ocorrida na area fisica de responsabilidade da 

entidade. 

Com base nestes principios norteadores dos custos ambientais ligados a 
produ<;ao, estima-se que estes necessitem de uma correta classifica<;ao para que 

possa-se avaliar em termos praticos sua correta aplica<;ao. Para esta finalidade, 

CARVALHO (2009, p 177), ressalta e classifica os custos ambientais. 

CUSTOS AMBIENTAIS 

QUADRO 5: CUSTOS AMBIENTAIS 

FONTE: CARVALHO (2009) 
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2.3.5.1.1 Custeio por atividades (ABC) 

A apura<;ao dos custos envolve os processes produtivos e distingue cada 

fato gerador dos mesmos. Assim, sao inumeros custos envolvidos no processo de 

produ<;ao, desde o custo da materia-prima ate o produto final. 

0 custeio baseado em atividades permite avaliar as unidades 

detalhadamente envolvidas nos trabalhos e identificar o custo gerado em cada 

uma delas. Urn exemplo disso sao os custos gerados nos departamentos que 

estao ligados ao setor produtivo, pois se uma empresa industrial tern por finalidade 

vender seu produto final, entao todos os departamentos estao trabalhando para 

que este produto seja lan<;ado no mercado. RIBEIRO (2005, p 174) completa esta 

argumenta<;ao sobre o custeio por atividades: 

( ... ) possibilita melhorar a integrac;ao das areas, a identificac;ao dos usuaries, 

de cada uma, avaliando, consequentemente suas necessidades para melhor 

atende-las podendo, inclusive, subsidiar o aperfeic;oamento do planejamento 

estrategico e operacional 

A aplica<;ao do custeio por atividades permite identificar as falhas, caso 

existam, de maneira que possa mensura-las e posteriormente planejar a melhora 

em cada unidade de trabalho. 

No que diz respeito a gestae ambiental, este procedimento e valido para OS 

fatores relacionados direta ou indiretamente ao meio ambiente, destacando sua 

importancia no que se refere ao detalhamento dos recursos consumidos no 

processo produtivo. Conforme destaque de RIBEIRO (2005, p 183) os custos 

ambientais sao: ( ... ) somat6rio de todos os custos dos recursos utilizados pelas 

atividades desenvolvidas com o prop6sito de controle, preserva<;ao e recupera<;ao 

nesse setor. 

Em linhas gerais, os custos de prote<;ao ambiental necessitam de 

direcionadores que possam identifica-los e distribui-los individualmente em todas 

as fases que compoem o processo produtivo da empresa, uma vez que em cada 

estagio de produ<;ao existe sua ocorrencia. Para complementar, cabe o 
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entendimento abalizado de TINOCO e KRAEMER (2008, p 164) com referencia 

aos custos ambientais: 

Decisoes tomadas pelos gestores que nao consideram a adequada imputac;ao 

de custos aos produtos, como a preconizada pelo custeio por atividades 

afetam a estrutura de prec;os, e podem gerar problemas insanaveis para as 

empresas. 

Compras 

Estoques 

Controle Qualidade 

Figura 1: Representac;ao dos custos das atividades por area de trabalho 

Fonte: Adaptado de RIBEIRO, 2005. 

Observa-se que todos os departamentos possuem uma mesma finalidade 

que e a preservac;ao ambiental e que estao ligados entre si, gerando urn custo 

total de todo o processo resultante do custo das atividades por area. 

2.3.5.2 Despesas Ambientais 
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As despesas resultantes dos processes operacionais da empresa sao 

definidas, conforme IUDfCIBUS e MARION (2004, p 198): "( ... ) todas as despesas 

que contribuem para a manuten9ao da atividade operacional da empresa". 

No que se refere as despesas ambientais, TINOCO e KRAEMER (2008, p 

192) ensinam: "As despesas ambientais dividem-se em: despesas operacionais e 

nao operacionais". Assim, tal como a Contabilidade tradicional, trata das despesas 

operacionais e nao operacionais, os autores afirmam: 

As operacionais devem ser evidenciadas na Demonstrac;ao do Resultado do 

Exercicio, enquanto as nao operacionais sao as que decorrem de 

acontecimentos ocorridos fora da atividade principal da entidade como: 

multas, sanc;oes e compensac;oes de terceiros. 

A defini9ao para as despesas tidas como ambientais, envolvem todos os 

esfor9os referente as vendas, presta96es de servi9os e a manuten9ao das 

atividades da empresa. Tais despesas diferem das despesas tradicionalmente 

registradas na contabilidade, pois envolvem o fator meio ambiente, ou seja, todos 

os itens de natureza exclusivamente ambiental. 

A analise destas despesas proporciona a empresa uma visao detalhada dos 

recursos aplicados nas atividades operacionais com o enfoque ambiental. As 

despesas ambientais, podem ser classificadas em gastos com horas de trabalho e 

os respectivos encargos sociais e insumos absorvidos em diversos processes de 

produ9ao (RIBEIRO, 2005). 

DESPESAS AMBIENT AIS 
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QUADRO 6: DESPESAS AMBIENTAIS 

FONTE: RIBEIRO, 2005. 

2.3.6 Receitas Ambientais 
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Entende-se que os fatores que determinam as receitas ambientais, 

conforme TINOCO e KRAEMER (2008, p 192), sao: 

Prestac;ao de servigos especializados em gestae ambiental; 

Venda de produtos elaborados de sabras de insumos do processo produtivo; 

Venda de produtos reciclados; 

Receita de aproveitamento de gases e calor; 

Redugao do consume de materias-primas; 

Redugao do consume de energia; 

Redugao do consume de agua; 

Participagao no faturamento total da empresa que se reconhece como sendo 

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

As receitas ambientais demonstram que a empresa tern condic;oes de 

reaproveitar os materiais · e insumos resultantes do processo produtivo e 

conseqOentemente gerar economia neste processo, prezando pela qualidade dos 

produtos produzidos ao mesmo tempo em que protege o meio ambiente. AIE§m 

disso, a empresa tern condic;oes de demonstrar que seus lucros ambientalmente 

corretos destacam que a empresa respeita os limites do meio ambiente. Para 

FERREIRA, o lucre ambientalmente correto: "( ... ) esta relacionado a capacidade 

de a empresa gerar resultados economicos positives, respeitando o meio 

ambiente, isto e, sem causar poluic;ao. 

0 resultado de ac;oes envolvendo o reaproveitamento de materiais 

utilizados no processo produtivo, certamente acarretam beneffcios economicos 
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futuros para a empresa. Sabre esta afirmagao TINOCO e KRAEMER (2008, p 

195) complementam: 

Empresas que investem em meio ambiente provocam melhorias em seu 

desempenho econ6mico, financeiro, ambiental e social, incentivando o 

incremento da produtividade dos recursos utilizados em seu processo 

produtivo, que poupadores de recursos podem ser por analogia considerados 

receitas, alem de contribuirem para a reduc;ao de impactos ambientais. 

As receitas ambientais decorrem normalmente do melhor aproveitamento 

dos materiais utilizados na produgao, fato que impacta inclusive na dimensao 

social na qual a empresa esta inserida. lsto ocorre porque os produtos gerados 

pelo reaproveitamento de materiais e reciclagem possuem um valor alem do 

econ6mico, que e a preocupagao crescente com o meio ambiente. Para 

PFITSCHER (2004, p 42): "As empresas que querem valorizar o meio ambiente 

colocam um produto de qualidade ambiental no mercado e estimulam seus 

consumidores a comprar mais." 

2.3.7 Perdas Ambientais 

As perdas ambientais refletem de fatores que muitas vezes sao 

imprevisiveis ou que de alguma maneira afetam a situagao econ6mica da 

empresa. A classificagao destas perdas, sob o aspecto ambiental, ocorrem, de 

acordo com RIBEIRO (2005, p 57) de: 

Gastos que nao trazem qualquer beneficia; 

Multas ou penalidades por inadequac;ao das atividades a legislac;ao; 

Restaurac;ao de areas contaminadas (pr6prias ou de terceiros); 

Complemento da estimativa dos custos de recuperac;ao relacionados a 

atividades de periodos anteriores. 

A descontaminagao de areas poluidas par atividades exercidas pela 

empresa, pode ser analisada como perdas que a empresa de alguma maneira ja 
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estimou em seus resultados, caso tenha tido condigoes e conhecimento de que 

tais procedimentos trariam riscos ao meio ambiente. Neste caso, 

convenientemente estes valores estariam registrados como contingencias 

ambientais no presente e futuramente, como perdas. 

Normalmente as perdas ocorrem em virtude de procedimentos inadequados 

em relagao ao meio a~biente. Tal situagao resulta de acontecimentos anormais, 

aiE§m daqueles que possam ser previstos. Neste sentido, em se tratando de fatos 

supervenientes, a empresa pode vir a sofrer prejuizos, dependendo do montante 

das perdas avaliadas. 

RIBEIRO (2005, p 57), destaca ainda que as perdas ambientais: "( ... ) sao 

os gastos que nao proporcionam beneficios para a empresa." Tais gastos sao 

necessaries, mas nao trarao melhorias sob nenhum aspecto a empresa. 

Figura 2: Evento economicoligado a degradagao e perda ambiental. 

Fonte: Adaptado de FERREIRA (2007) 

2.3.8 Legislagao Ambiental 
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Os aspectos legais que envolvem questoes ambientais estao amparados 

par leis, resolu<;6es e decretos que recomendam o usa racional de recursos 

provenientes do meio ambiente, bern como os crimes que afetam diretamente o 

mesmo. Assim, conforme o art. 225 da CF de 1988: 

Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Publico e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes 

e futuras geragoes. 

A Lei n°. 11284/2006: "Dispoe sabre a gestao de florestas publicas para a 

produ<;ao sustentavel". 

Sabre os crimes ambientais, a lei n° 9.605/1998 - Lei de Crimes 

Ambientais estabelece as puni<;oes e san<;oes penais previstas. A presente lei 

esclarece que tipos de crimes devem ser punidos, seus agentes devidamente 

responsabilizados e as devidas penas e san<;6es impostas aos agentes 

transgressores da referida lei mediante pratica lesiva ao meio ambiente. 0 

conteudo desta lei esclarece sabre as puni<;oes previstas as pessoas jurfdicas: 

Art. 21. As penas aplicaveis isolada, cumulativa ou alternativamente as 

pessoas jurfdicas, de acordo com o disposto no art. 3°, sao: 

1- multa; 

II - restritivas de direitos; 

Ill - prestagao de servigos a comunidade. 

Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurfdica sao: 

I - suspensao parcial ou total de atividades; 

II - interdigao temporaria de estabelecimento, obra ou atividade; 

Ill - proibigao de contratar com o Poder Publico, bem como dele obter 

subsfdios, subvengoes ou doagoes. 

§ 1 o A suspensao de atividades sera aplicada quando estas nao 

estiverem obedecendo as disposigoes legais ou regulamentares, relativas a 

protegao do meio ambiente. 

§ 2° A interdigao sera aplicada quando o estabelecimento, obra ou 

atividade estiver funcionando sem a devida autorizagao, ou em desacordo 

com a concedida, ou com violagao de disposigao legal ou regulamentar. 
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§ 3° A proibic;ao de contratar com o Poder Publico e dele obter subsfdios, 

subvenc;oes ou doac;oes nao podera exceder o prazo de dez anos. 

Art. 23. A prestac;ao de servic;os a comunidade pela pessoa jurfdica consistira 

em: 

I - custeio de programas e de projetos ambientais; 

II - execuc;ao de obras de recuperac;ao de areas degradadas; 

Ill- manutenc;ao de espac;os publicos; 

IV- contribuic;oes a entidades ambientais ou culturais publicas. 

Art. 24. A pessoa jurfdica constitufda ou utilizada, preponderantemente, com o 

fim de permitir, facilitar ou ocultar a pratica de crime definido nesta Lei tera 

decretada sua liquidac;ao forc;ada, seu patrimonio sera considerado 

instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciario 

Nacional. 

Neste sentido, tornam-se cada vez mais evidentes as regras e as devidas 

punic;oes a todos indistintamente a partir das ac;oes realizadas em que exista a 

agressao ao meio ambiente. Em se tratando do ambiente empresarial, este fator 

comec;a a ter maior repercussao diante da seguinte afirmac;ao, conforme 

DONAIRE (2003 p 34) 

( ... ) comec;ou a ocorrer uma mudanc;a no ambiente dos neg6cios em que as 

organizac;oes atuam, atraves de regulamentac;oes e discriminac;oes que 

limitam sua possibilidade de atuac;ao e localizac;ao e que comec;aram a 

provocar modificac;oes em sua propria organizac;ao produtiva. 

A empresa volta-se para as questoes ambientais, buscando soluc;oes 

inovadoras e potencialmente eficazes em todos os setores, pais os mesmos 

caminham juntos para o alcance do objetivo comum. A principal caracteristica 

deste novo modele a ser adotado dentro da empresa, alem da preocupac;ao 

ambiental, tambem se caracteriza par inserir-se no contexte atual, onde existe 

uma pressao externa sempre maior em favor da protec;ao ambiental. Para 

DONAIRE (2003 p 37) a protec;ao ambiental: 

( ... ) passou a ser uma atividade importante na organizac;ao da empresa, seja 

no desenvolvimento das atividades de rotina, seja na discussao dos cenarios 

alternatives e a consequents analise de sua evoluc;ao, gerando polfticas, 

metas e pianos de ac;ao. 
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A Resolugao CONAMA n°. 411/2009, criada recentemente dispoe sabre os 

procedimentos de analise para a inspegao das atividades industriais madeireiras 

com foco no meio ambiente e na produgao e destinagao de residues industriais. 

A observagao das leis ambientais torna mais evidente que as empresas 

madeireiras devem despender sua aten<;ao a correta aplicagao de criterios 

condizentes com as referidas leis, normas, regulamentagoes, etc. Este fato cria 

valores para a empresa sabre a questao ambiental, ao mesmo tempo possibilita 

que a mesma possa prevenir-se de certa forma contra multas e regionalmente 

prezando pela qualidade de vida dos moradores. 

2.4 A Norma NBR ISO 14001 

A implantagao de urn sistema de gestao ambiental e a obtengao da ISO 

14001 na empresa representa a busca par obter mecanismos de gestao interna 

voltados para a preocupagao com o meio ambiente. A integragao dos sistemas 

gerenciais com o sistema de gestao ambiental constitui urn requisite para a 

obtengao desta certificagao pela empresa. Para BRAGA (2007, p 19) a ISO 14001 

"( ... ) e consistente com a meta de desenvolvimento sustentavel e e compativel 

com diferentes estruturas culturais, sociais e organizacionais." 

A Norma ISO 14001 busca integrar a questao ambiental aos objetivos e 

metas da empresa, conforme entendimento de DONAIRE (2003, p 117): "( ... ) tern 

par objetivo prover as organizagoes os elementos de urn sistema de gestao 

ambiental eficaz, passive! de interagao com os demais objetivos da organizagao." 

Quando inserida esta norma dentro da empresa, servira como urn modelo de 

metas que precisam ser alcangadas no sentido da otimizagao de todas as areas 

destinadas ao mesmo fim e finalmente a completa eficacia em termos ambientais 

da organizagao como urn todo. A adaptagao da empresa a mudangas e 

fundamental para sua sobrevivencia, principalmente no meio corporative, 
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conforme ressalva de CATELLI (2007, p 150): "A flexibilidade e a capacidade de 

adaptac;ao da empresa a seu ambiente refletem-se diretamente em seu resultado 

economico, que espelha e determina suas condic;oes de continuidade num 

ambiente dinamico." 

Com relac;ao ao compromisso ambiental da empresa e seus objetivos, 

torna-se evidente que esta norma busca a integrac;ao, pois do contrario, perderia 

sua eficiencia ao mesmo tempo em que nao agregaria valor algum para a gestao 

empresarial. 

Segundo a NBR ISO 14001/1996 apud DONAIRE (2003, p 117), a 

integrac;ao dos processes operacionais da empresa juntamente com o Sistema de 

Gestao Ambiental, obedece a principios norteadores e basicos de acordo com o 

esquema a seguir apresentado. 

+ 

Figura 3: 0 Sistema de Gestao Ambiental. 

Fonte: DONAIRE (2003). 

+ 

+ 
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Embora a implantagao deste sistema de gestao empresarial seja de suma 

importancia para as empresas, principalmente para as potencialmente poluidoras, 

faz-se necessaria que todos os setores da empresa estejam realmente envolvidos 

com esta mudanga, uma vez que a simples implementagao nao traz uma formula 

de eficiencia para as questoes ambientais, mas sim direciona a organizagao para 

que melhore atraves de seus pr6prios meritos. 

Esta interagao empresa versus ISO 14000 permite ao Iongo do temo avaliar 

os avangos alcangados e as mudangas implantadas que agregaram valor a 
empresa sob o aspecto gerencial e ambiental. Para tanto, RIBEIRO (2005, p 145) 

esclarece: "0 simples ato de adotar tal sistema nao implica que todos os 

problemas de natureza ambiental estejam resolvidos." 

2.5 Atividade de Reflorestamento 

0 reflorestamento constitui uma atividade de investimento par parte da 

empresa no sentido da recuperagao de areas degradas e tambem para o 

fornecimento de materia-prima. Se existir investimento nesta atividade, ressalta-se 

a importancia do calculo da exaustao, que evidenciara segundo IUDiCIBUS, 

MARTINS e GELBCKE (2003, p 218) "( ... ) o custo dos recursos naturais durante o 

perfodo em que tais recursos sao extrafdos ou exauridos". Este metoda contabil 

evidencia todas as unidades extrafdas em relagao a area total da floresta. 

(IUDiCIBUS, MARTINS e GELBCKE, 2003). 

A exaustao ambiental aplica-se no registro contabil de perdas referents aos 

recursos florestais utilizados no processo produtivo. Esta conta necessita de 

registro e calculos estimados para que a empresa possa ter condigoes de avaliar 

em termos monetarios ou percentuais o quanta a exploragao florestal demanda 

dos recursos financeiros aplicados. 
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Assim, pode-se obter a exaustao dos recursos florestais utilizados no 

processo produtivo. Neste sentido, valor da exaustao da floresta, de acordo com 

IUDICIBUS, MARTINS e GELBCKE (1994), apud FERREIRA (2007) e obtido por 

meio da seguinte analise: "( ... ) o volume dos recursos florestais utilizados ou a 

quantidade de arvores extraldas durante o perlodo base em rela9ao ao volume ou 

a quantidade de arvores que no inicio do ano base compunham a floresta". 

A proposta para o calculo estimado da exaustao ambiental para o ativo 

permanente ambiental e definida pela quantidade de arvores utilizadas na floresta 

em urn determinado exercicio financeiro. Assim o referido calculo evidencia-se 

pelo seguinte: 

Calculo da Exaustao Acumulada 

; --~o~?lig~:?& estrm~~-a~~/il'tv'ores rl8'J6191?:ao ,. ' " 
· pert<l~Ct(A)"_ · · 

.. :; • . -..; ~-- ... . ~ . . 
·:- : .:/:>. <'..~ ··~.,·. • . _;:: 

. Quantjqade estimadc:i .: d.e " ~rvores 

~te '(:l:tin~l do. exerci.tio. (B.) .. 
. . . . . . 

Valo( '.;,~'j)ercentvaf:::.: [ef~t~llte . a 
, q(nb i~~J~I ' (C) , ·•.· .·.. . ,, , 

. ~U~~~c)'~ ~ : - PROPOSTA PARA-CALCULO DA EXAUSTAO ACUMULADA 

FONTE: ADAPTADO DE FERREIRA (2007). 

2.6 0 Setor Madeireiro na regiao de Uniao da Vit6ria 

As cidades de Uniao da Vit6ria (PR) e Porto Uniao (SC), concentram juntas 

mais de 200 empresas do setor madeireiro. 

Contam ainda com o Arranjo Produtivo Local - APL que significa a 

aglomera9ao das empresas com a mesma especializa9ao produtiva (madeireiras 

localizadas dentro de uma mesma regiao), interagindo entre si com o auxilio de 



44 

6rgao competente para tal realizagao, para troca de informagoes, pesquisas, etc. 

ah~m de divulgar a produgao madeireira da regiao. Em Uniao da Vit6ria, o APL 

concentra-se na produgao de portas, janelas e esquadrias de madeira. Para 

ENDERLE, CARlO e NICOLAU (2005) o APL representa: 

Um arranjo nao e delineado pela fronteira geografica de algum local, seu 

recorte e determinado por um numero significative de empresas envolvidas 

numa atividade especlfica, supondo a existencia de uma gama de interac;oes 

que envolvem os mais diversos atores economicos e sociais. 

Recentemente, com o intuito de divulgar a regiao como sendo urn p61o do 

setor madeireiro, esta sendo criado urn guia onde todas as industrias madeireiras 

locais e regionais possam catalogar os produtos comercializados e informagoes de 

todo o setor na cidade. Desta maneira, pretende-se distribuir por todo o territ6rio 

nacional este catalogo, que futuramente beneficiara a cidade no sentido de atrair e 

fortalecer o desenvolvimento regional com o aumento das negociagoes com as 

empresas locais (JORNAL 0 COMERCIO, ed 4031, 16/10/09). 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa qualitativa, caracterfstica do estudo de caso realiza-se em uma 

empresa madeireira com um roteiro previsto de coleta de dados por meio de 

entrevistas, visitas as instalagoes industriais, analise das demonstragoes 

contabeis e outros papeis, alem do acompanhamento do processo de produgao da 

empresa. Estas etapas pre-definidas de analise e reflexao a respeito das 

caracterfsticas da empresa estudada auxiliam o estudo para posterior 

acompanhamento e discussoes no que se refere as praticas de contabilidade 

ambiental existentes. Em relagao aos objetivos, este estudo de caso e descritivo. 

Alem disso, o estudo bibliogratico sustenta a argumentagao te6rica relatada 

ao Iongo do desenvolvimento da pesquisa. A pesquisa bibliogratica, segundo 
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MARTINS (2000, p. 28) define-se como: "( ... ) estudo para conhecer as 

contribuigoes cientificas sobre determinado assunto". 

0 estudo de caso relata especificamente a realidade referente aos estudos 

sobre determinado fator. Neste sentido, busca-se o estudo detalhado da empresa 

atuante no ramo madeireiro e sua realidade diante do contexte regional. 

4. ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA INDUSTRIAL MADEIREIRA 

0 estudo de caso concentrado no setor madeireiro e na empresa especifica 

sera desenvolvido por etapas. Estas tern o papel da identificagao de informagoes 

basicas, inicialmente feitas por coleta de dados, e ap6s, o acompanhamento dos 

processes produtivos, visitas a empresa, e analise com o enfoque ambiental. 

Neste sentido, MARTINS (2000, p 40), explica a coleta de dados para o 

estudo: "Muito do sucesso da pesquisa depende da coleta dos dados e 

informagoes, portanto devera haver plenas condigoes para que a informagao seja 

precisa, fidedigna e corretamente registrada". 

A analise do comportamento gerencial e um indicador essencial para 

referenciar a contabilidade ambiental. (FERREIRA, 2007). Neste sentido, 

complementa a referida autora (2007, p 84), sobre o comportamento empirico 

gerencial: 

a) as empresas tentam manter seu risco baixo; 

b) as empresas aspiram a uma longa duragao; 

c) as empresas comportam-se de modo "ecol6gico", tentando adaptar-se ao 

meio ambiente, ou buscando que o meio ambiente se adapte a elas; 

d) os lideres empresariais sao idealistas. Argumentos como custos e receitas 

aparecem tardiamente em seu processo decis6rio; 

e) o processo de decisao e frequentemente, caracterizado por racionalidade 

limitada. 
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Par outro lado, as empresas cujo comportamento e baseado no modelo 

normative, apresentam suas caracteristicas, conforme FERREIRA (2007, p 84): 

"( ... ) tern como caracteristica a orienta<;ao para o pre<;o, sao mais reativas do que 

inovativas, procuram maximizar o Iuera a curta prazo e agem com o minima de 

conformidade legal em rela<;ao ao meio ambiente". 

4.1 Caracteriza<;ao da empresa 

A empresa MED Esquadrias de Madeira e uma industria de media porte, 

atuante no ramo de fabrica<;ao de portas e janelas em madeira. Foi constituida em 

1998 e sempre atuou no mesmo ramo de atividade. Situada na area industrial da 

cidade de Uniao da Vit6ria, a empresa vende seus produtos para diversos clientes 

localizados nas regioes sui e sudeste do Brasil. 

A empresa ao Iongo dos anos vern se adaptando as exigencias ambientais. 

Em seu processo industrial, nao existem agressoes severas ao meio ambiente, 

somente a utiliza<;ao de materia prima obtida de reflorestamentos na regiao. 

A fabrica<;ao de portas e janelas de madeira representa em termos 

regionais a principal atividade do setor madeireiro. Neste sentido, observa-se que 

os processes de industrializa<;ao das pe<;as beneficiadas da madeira na empresa 

representam percentuais minimos de polui<;ao ao meio ambiente. 

4.2 Processes Produtivos da empresa 

Este estagio compreende o estudo mais detalhado dos processes internes 

da empresa, voltados exclusivamente para a produ<;ao. Para SILVA (2003, p 134) 

esta analise e importante, pais: "( ... ) e possivel a identifica<;ao de quais sao OS 
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reslduos gerados a respectiva destinac;ao dada a cada reslduo". "( ... ) bern como 

das ac;oes que a empresa vern tomando pr6 meio ambiente". 

0 processo produtivo evidencia as medidas que podem ser tomadas no 

sentido de produzir sem poluir ou haver a reduc;ao dos nlveis de poluic;ao 

resultantes do processo. Para DONAIRE (2003, p 54) a empresa somente pode 

ser considerada ambientalmente correta se cumprir com determinadas medidas 

em relac;ao a seu processo produtivo, dentre elas destacando-se: 

a) polui<;ao zero 

b) nenhuma produ<;ao de resfduos 

c) nenhum risco para os trabalhadores; 

d) baixo consumo de energia; e 

e) eficiente uso dos recursos 

A area de produc;ao esta ligada diretamente a area ambiental, visto que 

representa todas as fases operacionais necessarias a obtenc;ao de um produto 

final e este por sua vez representa para a organizac;ao seu produto final de venda 

direta ao consumidor e conseqi.iente gerador dos Iueras. 

Dessa forma, DONAIRE complementa que: 

( ... ) a area de meio ambiente, junto a fun<;ao de produ<;ao devera empenhar

se para que o processo produtivo, em todas as suas fases, apresente menos 

consumo de energia, minimize a quantidade de resfduos, economize insumos, 

obede<;a aos padroes de emissao e controle o fluxo de efluentes. 

A analise dos processes produtivos da empresa permite identificar e 

quantificar quanta a empresa tern investido em quesitos ambientalmente corretos 

e de minimizac;ao de impactos potencialmente poluidores a natureza. 

A partir desta observac;ao e posslvel constatar quais procedimentos 

precisam ser alterados e o quanta consomem de investimentos. Tais aspectos 

devem ser analisados criteriosamente para fins de identificac;ao de posslveis 

incoerencias na destinac;ao final de reslduos, por exemplo e materiais 

descartaveis do processo. Alem disso, SILVA (2003, p 134) observa que: "Com a 

observac;ao e analise do processo produtivo, e posslvel a identificac;ao de quais 

sao os reslduos gerados e a respectiva destinac;ao dada a cada reslduo." 
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A empresa possui a capacidade de produc;ao mensal de portas e janelas 

estimada em 1.000 pec;as. 

PRODUTOS PRODUZIDOS MEDIA MENSAL 

FONTE: DADOS DA EMPRESA. 

Processo Produtivo da Empresa 

FONTE: DADOS EMPRESA. 



Entrada de 

Materia is 
Serragem e 

Corte da Madeira 

Figura 4: Cicio Operacional da Empresa 

Fonte: Dados da empresa. 

4.3 Classificac;ao dos Resfduos 

Moldagem 

Encaixe das 

pec;as 
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0 beneficiamento da madeira gera resfduos que podem ser reaproveitados 

em outros processes produtivos, gerando assim uma economia e 

reaproveitamento de materiais. Os principais resfduos obtidos pelo processo de 

industrializac;ao da madeira sao classificados como: Serragem e lenha. 

1) Serragem: Material obtido no processo de beneficiamento da madeira 

basicamente em todas as etapas de industrializac;ao. Este material transformado 

e o lucro obtido com a venda registrado como receita ambientalmente correta. 

2) Lenha: Sao pec;as descartadas no processo da industrializac;ao da 

madeira que nao podem ser reaproveitadas para a fabricac;ao de outras pec;as. A 

empresa nao reutiliza este material, descartando-o. 

3) Briquetes: Compactac;ao da serragem gerada no processo e sua 

transformac;ao em material utilizado como lenha por outras industrias para gerac;ao 

de energia e para venda ao comercio em geral. 



Aproveitamento/Descarte da Madeira 

. ~ . 7 .000.h)3 

QUADRO 10: APROVEITAMENTO/DESCARTE DA MADEIRA 

FONTE: DADOS EMPRESA 
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Na sequencia do processo produtivo, avaliam-se os fluxos de produtos e 

reslduos gerados e a frequencia com que este ocorrem para que se possa 

analisar se a gestao do processo esta send a organizada de mane ira eficiente para 

a · empresa. Destaca-se a importancia do conhecimento destes processos e 

consequente analise par parte dos gestores, pais correspondem a maior unidade 

funcional da empresa. 

Figura 5: Processo Produtivo e Geragao de Reslduos. 

Fonte: CHEHEBE apud PIOTTO (2003). 

4.4 Analise dos Custos de produgao 
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Na administra<;;ao dos custos de produ<;;ao, RIBEIRO (2005, p 174), sugere: 

A apura<;ao e analise dos custos por processes e fun<;6es e de extrema 

importancia na gestae econ6mica como um todo, principal mente porque varies 

deles sao essenciais a continuidade da companhia, embora nao estejam 

diretamente associados aos produtos fabricados. E por exemplo, o caso das 

atividades, processes e fun<;6es destinados ao gerenciamento ambiental. 

No que se refere aos itens de natureza ambiental e o custeio por atividades, 

RIBEIRO (2005, p 180), completa: "Os gastos desta natureza, em sua maioria, 

podem ser identificados diretamente em sua fonte de origem e com maior grau de 

precisao". 

4.4.1 Direcionadores dos Custos Ambientais 

Para avalia<;;ao dos custos operacionais, existe a necessidade da defini<;;ao 

dos direcionadores. 

Direcionadores de Custos das Atividades Ambientais 

. :-··-,,-;:· ·.--;_ 

QUADRO 11: DIRECIONADORES DE CUSTOS DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS 

FONTE: RIBEIRO (2005) 



Recursos Ambientais Consumidos 

PRODUTIVO . 

FONTE: ADAPTADO DE LEITE, RIBEIRO E PACHECO (2009). 

Custos Ambientais 

' ~, ,; ' ~ 

QUADRO 13: IDENTIFICA<;AO DOS c ·USTOS AMBIENTAIS DA EMPRESA I 

FONTE: DADOS EMPRESA. 

Atividade: Produgao de Briquetes 

- ~ . - . ' 

· Cons.umo .Energia ·. 

Custos Ambientais 

•·· Tratam.entc> ·a~' ~esld uo·s 
.. ~· .. · 2,48 por hora 

· - -~,26 kW/h . 

QUADRO 14: IDENTIFICA<;AO DOS CUSTOS AMBIENTAIS DA EMPRESA II 

FONTE: DADOS EMPRESA. 

Atividade: Produgao de Briquetes 

Custos Ambientais 

·, 1 ~ 6QQ ·k.W/times . 

. . . . . ·. 1.433,22 

auADRO 15: IDENTIFICA<;Ao DOS cusTos AMBIENTAIS DA EMPRESA u1 
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FONTE: DADOS EMPRESA. 

4.5 Analise dos Ativos e Passivos Ambientais 

A estrutura convencional das contas que integram o ativo e passivo da 

empresa, incorpora itens de natureza ambiental, segundo proposta de RIBEIRO 

(2005, p 128): ( ... ) as intera96es da empresa com o meio ambiente poderiam ser 

analisadas em. rela9ao ao conjunto patrimonial. 0 montante das aplica96es de 

recursos poderia ser confrontado com o total de ativos, passivos e patrim6nio 

llquido". 

A empresa expressa seus itens patrimoniais ambientais, bern como seus 

resultados, conforme analise a partir do plano de contas proprio e os dados 

apresentados sao valores aproximados. 

ldentifica~ao dos ltens Patrimoniais de Natureza Ambiental 
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FONTE: DADOS EMPRESA. 

4.5.1 Ativo Ambiental 

0 ativo ambiental da empresa analisada incorpora os itens representados 

por bens e direitos em relagao ao meio ambiente. Foram organizados de acordo 

com as avaliagoes realizadas na empresa. 

4.5.1.1 Clientes Ambientais 

Representam os clientes de subprodutos gerados no processo produtivo. 

Neste caso, a empresa revende os briquetes produzidos o comercio regional. 
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4.5.1.2 Estoques Ambientais 

Neste item estao representados os subprodutos que sao estocados pela 

empresa para fins de revenda. De acordo com IUDICIBUS, MARTINS e 

GELBCKE apud CARVALHO (2009, p 178) os estoques ambientais sao definidos 

como: "( ... ) bens adquiridos ou produzidos pela empresa com o objetivo de venda 

ou utiliza<_;:ao propria no curse normal de suas atividades". 

4.5.1.3 lmobilizado Ambiental 

A empresa possui uma maquina de transforma<_;:ao da madeira e obten<_;:ao 

de subprodutos para comercializa<_;:ao. Neste item foi considerada uma maquina 

para fabrica<_;:ao de briquetes. 

Para SILVA (2003, p 143) os imobilizados ambientais incluem: "( ... ) todos os ativos 

da empresa, que foram adquiridos principalmente com o objetivo de melhorar o 

desempenho ambiental da empresa". 

4.5.1.4 lntangivel Ambiental 

A comercializa<_;:ao dos produtos finais requer que a empresa invista na 

obten<_;:ao de materia prima de fornecedores ambientalmente responsaveis. Neste 

quesito, a empresa se adaptou ao Iongo dos anos para que seus clientes 

pudessem ter a certeza de que seus produtos eram obtidos atraves de controle da 

degrada<_;:ao de areas ambientais. Com isso, a empresa garante sua posi<_;:ao no 
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mercado e sua marca garantem a manutenc;:ao de seus atuais clientes e a 

conquista de novos mercados. Os produtos recebem urn selo de produc;:ao com a 

marca da empresa e sua responsabilidade em produzir sem a devastac;:ao de 

florestas. 

4.5.2 Passive Ambiental 

Nos passives ambientais figuram os itens das obrigac;:oes ambientais 

contrafdas pela empresa. Estas contas abrangem itens exclusivamente voltados a 
preservac;:ao, recuperac;:ao ou prevenc;:ao ambiental. 

4.5.2.1 Obrigac;:oes Fiscais 

Neste item sao representados os valores referentes aos encargos e salaries 

do empregado ligado diretamente a produc;:ao de briquetes. 

4.5.2.2 Financiamento a Curto Prazo 

Foi realizado urn financiamento para aquisic;:ao de equipamento do ativo 

permanente para fabricac;:ao de subprodutos de serragem, com finalidade 

ambiental. Este financiamento foi realizado junto ao Banco do Brasil. 
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4.5.2.3 Reservas para Contingencias 

As exigibilidades futuras da empresa neste caso referem-se ao 

cumprimento de exigencias legais. A empresa procura atender as recomendac;oes 

face as adaptac;oes e mudanc;as impostas por uma fiscalizac;ao ambiental. Neste 

sentido, em virtude da ocorrencia de uma fiscalizac;ao por parte de 6rgao 

competente, a empresa tera condic;oes de cumprir os pedidos requeridos. Para 

isto possui uma reserva para circunstancias imprevistas, denominada de reserva 

para contingencias ambientais. 

4.6 Despesas Ambientais 

Os gastos que envolvam atividades operacionais ligadas ao meio ambiente, 

sao considerados como despesas ambientais. (RIBEIRO, 2005). Desta maneira, 

as despesas ambientais devem ser reconhecidas e contabilizadas de acordo com 

a atividade operacional que representam. 

A empresa nao oferta treinamentos voltados ao ambiente interne 

envolvendo praticas ambientais e atitudes de seus colaboradores, com curses 

voltados para a reciclagem, destine de lixo e descarte de materiais. Este fator 

quando analisado sob o enfoque contabil ambiental, possibilita avaliar 

quantitativamente todas as despesas geradas neste processo de treinamento de 

pessoal e que devem ser devidamente contabilizadas. ldentifica-se as despesas 

com equipamentos de protec;ao individuais para os colaboradores, bern como as 

manutenc;oes com maquinas ou equipamentos ligados a produc;ao limpa. 

Despesas Ambientais 



Despesas Ambientais 

Despe$acortr EPI - colapqra_dores · · 

,, Manu.ten9a6 de ~quipciirl1~nto_s ··< --
. -~; ::~ .:· ' -~~~~ . >:;(~_.:~ ', .. ~ .;.. .•. - ~-, ·.: ~,, ,_· ,~~:j .. ';'·<,; ~ ~ 

-- Depre¢ia¢a6 9e • Eq_uip-~rn~_ntos: 

-Total : 

· __ 860,00 

QUADRO 17: IDENTIFICA<;AO DAS DESPESAS AMBIENTAIS 

FONTE: DADOS DA EMPRESA. 

4. 7 Receitas Ambientalmente Corretas 
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As receitas ambientais sao produzidas a partir do aproveitamento e 

reciclagem dos materiais consumidos originalmente no processo produtivo. 0 

reaproveitamento da serragem para fabricagao de blocos de briquetes garante 

uma receita media mensal a partir da venda destes subprodutos. Assim, a 

representagao destas receitas e melhor visualizada no quadro apresentado a 

seguir. 

Receitas Am bientais 

QUADRO 18: REPRESENTA(;AO DAS RECEITAS AMBIENTAIS. 

FONTE: DADOS DA EMPRESA. 
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4.8 Analise das Demonstra<;oes Contabeis sob o aspecto ambiental 

A apresenta<;ao das demonstra<;oes contabeis estruturadas com o enfoque 

ambiental entende-se como uma sugestao aos gestores no que se refere ao plano 

estrategico da empresa. (FERREIRA, 2007). 

Para que esta analise seja coerente, deve atender as expectativas dos 

gestores, conforme FERREIRA (2007, p 88): "( ... ) grandes esfor<;os devem ser 

desenvolvidos para que as informa<;oes ambientais sejam apresentadas de 

maneira amigavel e compreensfvel para os tomadores de decisao". Neste sentido, 

as contas ambientais refletem as a<;oes desenvolvidas pela organiza<;ao em 

rela<;ao ao meio ambiente e necessitam ser registradas separadamente das 

contas convencionais do Balan<;o Patrimonial, uma vez que seu objeto de analise 

e ambiental, porem nao deixando de ser importante para as devidas tomadas de 

decisoes. 

4.9 Elabora<;ao do Balan<;o Patrimonial Ambiental 

Para melhor compreensao e assimila<;ao da contabilidade ambiental e sua 

finalidade, faz-se necessaria a elabora<;ao de tal demonstrative. Destaca-se, 

porem, segundo entendimento de FERREIRA (2007, p 88) que esta analise sera 

convenientemente aplicavel a empresa, caso atenda suas perspectivas no 

seguinte aspecto: "( ... ) relat6rios ambientais que procurem relatar as polfticas ou 

desempenho da empresa e que despertem o interesse de seus funcionarios para 

estas questoes". 

A proposta para a elabora<;ao de tal demonstrative observa as 

recomenda<;oes feitas por CARVALHO (2009, p 174) em se tratando de avaliar o 

plano de contas e sua correta aplica<;ao na empresa em questao. 
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BALANCO PATRIMONIAL AMBIENTAL 
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QUADRO 19 : BALAN<:;O PATRIMONIAL AMBIENTAL ADAPTADO AO PLANO 

DE CONTAS 

FONTE: CARVALHO (2009). 

Na elaborac;ao do Balanc;o patrimonial ambiental da empresa, foram 

alocadas contas que demonstram a relevancia que as informac;oes de carater 

ambiental possuem no ambiente corporative. 

BALANCO PATRIMONIAL AMBIENTAL 

. ·, "": "''- .... . 

~- ~~lo_, qe·.certiti.ca9~o M~deira 
r ~: .:~-·: . .., :~;- ;::;.·~=~--- ..... = < .... '.-. ·. -·· . -· · ..... ·=-~.:.: . _:.~L .. :: .: ... _ .. : __ -----~ 

QUADRO 20: BALAN<:;O PATRIMONIAL AMBIENTAL 

FONTE: DADOS DA EMPRESA. 
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4.1 0 Analise do estudo de caso 

Varios ramos do conhecimento voltam-se as questoes ambientais 

atualmente. Apresentar a contabilidade ambiental constitui objeto deste estudo, 

que busca de maneira objetiva mostrar a empresa a relevancia das informa<;oes 

de carater ambiental em rela<;ao aos procedimentos contabeis adotados pela 

mesma. 

0 processo final do referido estudo constitui-se de sua analise e proposta 

apresentada aos gestores da empresa. Este processo revela a percep<;ao da 

empresa em rela<;ao a Contabilidade ambiental. De acordo com FERREIRA, 

(2007, p 88) a contabilidade ambiental representa: 

( ... ) par urn lado, algumas empresas estariam preocupadas em desenvolver 

urn tipo de processo "revolucionario" que viria atender a grandes questoes 

ambientais, e, par outro, certas empresas simplesmente usariam pesquisas de 

baixo custo para atender a determinada estrategia, ao passo que outras se 

responsabilizariam par pesados investimentos. Somente com o passar do 

tempo se podera avaliar qual a melhor estrategia. 

0 presente estudo abordou as questoes ambientais envolvendo a 

contabilidade e os mecanismos que a mesma utiliza para demonstra<;ao de 

resultados com o enfoque ambiental. A apresenta<;ao da contabilidade ambiental 

para a empresa constitui urn avan<;o, pois esta ci€mcia que amplamente e utilizada 

pela sociedade e divide-se em diversos ramos, volta-se para o meio ambiente e 

este por sua vez e mais urn fator que exige a cada dia mais das empresas urn 

compromisso. Neste contexto, busca-se apresentar os beneffcios advindos da 

pratica da contabilidade ambiental e sua inser<;ao no plano de neg6cios da 

empresa. 

Em se tratando do ramo madeireiro, este apresenta particularidades em 

rela<;ao as exig€mcia ambientais. Procura-se avaliar os processos produtivos da 

empresa, ap6s esta analise apresentar os resultados obtidos e sua importancia 

sob o aspecto gerencial e financeiro. 
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0 conjunto de informa<_;:oes geradas a partir dos dados da empresa, 

permitiram que os custos ambientais fossem descobertos, as despesas, bern 

como as receitas, das quais a empresa nao tinha conhecimento real tambem, e 

estes dados futuramente auxiliarao na implementa<_;:ao da contabilidade e gestao 

ambiental como mais uma ferramenta de auxilio a gestao. 

A elabora<_;:ao do Balan<_;:o Patrimonial ambiental permite destacar que as 

contas foram elencadas de acordo com a representatividade ambiental na 

empresa. Por fim, em termos ambientais, a empresa ganha conhecimentos e em 

compara<_;:ao ao mercado competitivo, mais urn auxilio inovador regionalmente. 

Observa-se ainda que a empresa segue a tendencia de investir na compra 

de equipamentos industriais para reaproveitamento de refugos da madeira 

descartados no processo produtivo e que podem ser transformados em briquetes 

para revenda. A empresa adquiriu tal equipamento para reaproveitamento dos 

resfduos e conseqOentemente obteve aumento de receitas ambientalmente 

corretas. 

Ao final do estudo comprova-se que as informa<_;:6es contabeis ambientais 

constituem urn item de necessidade conveniente aos procedimentos e rotinas da 

empresa e que apresentam utilidades e tecnicas para avalia<_;:ao e recomenda<_;:oes 

direcionadas ao controle dos desembolsos de carater ambiental realizados pela 

mesma. 

5. CONCLUSOES E RECOMENDA<;OES 

0 estudo de caso envolve etapas e procedimentos que requerem a 

intera<_;:ao da empresa juntamente com o estudo a ser realizado. As informa<_;:oes 

de carater ambiental possuem acentuada relevancia no sentido de ofertar aos 

gestores conclusoes e recomenda<,;:6es acerca de gastos, despesas e custos de 

atividades envolvendo o meio ambiente. 
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Por se tratar de uma industria madeireira o estudo torna-se mais 

aprofundado, pois existe a analise dos setores produtivos e a identificac;:ao de itens 

representatives ambientais. Muitas vezes estes fatores sao despercebidos pela 

empresa ate porque os elementos ambientais sao itens de diffcil evidenciac;:ao. 

Entretanto, os fatos relacionados ao meio ambiente repercutem fortemente na 

sociedade, que segue a tendencia da conscientizac;:ao a protec;:ao ambiental. 

As empresas que exploram abertamente atividades envolvendo o consumo 

de bens ambientais submetem-se constantemente a fiscalizac;:ao da sociedade e 

de 6rgaos ambientais. Para tanto, em nfveis gerenciais, a contabilidade e capaz 

de demonstrar os impactos positives e negatives deste efeito. Em se tratando de 

mensurar e avaliar as informac;:oes de natureza ambiental, a contabilidade gera 

relat6rios ambientais colaborando para cumprimento das exigencias legais e 

antecipando possfveis subtrac;:oes do patrim6nio empresarial. 

Em relac;:ao aos objetivos propostos, a empresa apresentou dados 

suficientes para analise e apresentac;:ao da contabilidade ambiental como mais 

uma ferramenta de auxilio as decisoes e avaliac;:oes de resultados. Observa-se 

ainda que a empresa possui informac;:oes ambientais importantes que necessitam 

de seu devido registro e avaliac;:ao. 

De modo geral, acompanhando a rotina da empresa observa-se que a 

interac;:ao com o meio ambiente se da pelo cumprimento das exigencias legais e a 

precauc;:ao em produzir sem poluir o meio ambiente, porem sem a definic;:ao 

correta da representatividade dos itens ambientais e sua influencia sob o aspecto 

gerencial e financeiro. Neste sentido, a empresa nao possui praticas de gestao 

ambiental, justamente por desconhecer tal procedimento. 

A principia existe a necessidade da inclusao de relat6rios ambientais nos 

demonstratives contabeis, como medida estrategica para medir o impacto e a 

influencia que estas contas geram no conhecimento dos resultados da empresa. 

Para os gestores da empresa, a contabilidade ambiental devera ser 

adotada como mais urn instrumento de auxilio e oportunidade, porem a Iongo 

prazo, pois esta medida requer a adequac;:ao e o discernimento quanta aos 

procedimentos e criterios a serem adotados nas praticas contabeis e rotineiras. 
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Quanta as oportunidades para a melhora da gestao dos recursos 

ambientais, aconselha-se que exista a preocupac;ao em se avaliar os itens que 

podem ser facilmente identificados pela empresa, em urn primeiro momenta, pais 

mensurar tais valores contribui positivamente para avaliar se existe a necessidade 

de mudanc;a nas retinas e praticas, nao somente para o cumprimento legal das 

ac;oes pr6 meio ambiente, como tambem para contribuic;ao no sentido da 

conveniencia das ac;oes para o resultado positive que estas podem trazer. 

Esta tarefa pode ser aperfeic;oada, vista que os estudos na area ambiental 

vern crescendo consideravelmente. 

0 estudo procura relatar a situac;ao de uma empresa madeireira e sua 

interac;ao com a contabilidade ambiental, mas futuramente pode ser 

complementado conforme os avanc;os nesta area. 
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APENDICES 



QUESTIONARIO APLICADO NA EMPRESA 

DADOS DA EMPRESA 

Nome: 

Ramo de Atividade: 

Produtos Produzidos: Media Diaria/Mensal 

Produto Mensal 

Custos e Despesas Ambientais diretamente ligados a Produgao Mensal ou 

Diaria: 

Consumo Energia 

KW/hora 

Materia-prima 

Tratamento de 

Resfduos 

Mao-de-obra 

Horas- maquina de cada produto produzido 

Produto Horas - Maquina 



PORCENTAGEM DA DESTINA<";AO DOS RESiDUOS- POR PRODUTO 

APROVEITAMENTO DE RESiDUOS (caldeiras, reciclagem e venda)-

Produto Aproveitamento Residues(%) 

DESCARTE DE RESiDUOS 

Produto Descarte residues(%) 

Existem financiamentos para aquisi<;ao de maquinas ou equipamentos 

antipoluentes? 

Qual o metoda de Custeio adotado pela empresa em rela<;ao a produgao 

(Custeio Padrao, ABC, Variavel)? 

Existe na empresa um departamento de Contabilidade e/ou Gestao Ambiental? 

A empresa desenvolve uma politica interna de responsabilidade s6cio 

ambiental entre os funcionarios? 

A empresa ja adotou algum procedimento ou roteiro de avalia<;ao e registro de 

custos, despesas, investimentos e outros referente ao meio ambiente? 



A empresa possui investimentos em reflorestamento? 

A empresa analisa a necessidade da implantagao de urn departamento voltado 

para o controle ambiental, caso ainda nao exista? 

Em relagao aos consumidores, investidores e fornecedores, a empresa sofre 

algum tipo de exigencia quanto a adogao de agoes ambientais? 

A empresa conhece o numero exato de investimentos feitos pr6 meio 

ambiente? 

A empresa tern urn controle ou conhece a parcela de seu patrimonio que se 

configura em ativos e passives ambientais? 

Em relagao aos gastos ambientais, a empresa tern condigoes de saber a 

porcentagem destinada a preservagao e conservagao do meio ambiente? 

Caso a empresa tenha urn programa destinado a gestae ambiental, tern 

condigoes de avaliar o impacto sobre as vendas? 




