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Altfssimo, onipotente, born Senhor, 
Teus sao o louvor, a gloria, a honra 
E toda a benc;ao. 
S6 a ti, Altfssimo, sao devidos; 
E homem algum e digno 
De te mencionar. 
Louvado sejas, meu Senhor, 
Com todas as tuas criaturas, 
Especialmente o Senhor lrmao Sol, 
Que clareia o dia 
E com sua luz nos alumia. 
E ele e belo e radiante 
Com grande esplendor: 
De ti, Altfssimo e a imagem. 
Louvado sejas, meu Senhor, 
Pela irma Lua e as Estrelas, 
Que no ceu formaste claras 
E preciosas e belas. 
Louvado sejas, meu Senhor, 
Pelo irmao Vento, 
Pelo ar, ou nublado 
Ou sereno, e todo o tempo 
Pela qual as tuas criaturas das sustento. 
Louvado sejas, meu Senhor, 
Pela irma Agua, 
Que e mui util e humilde 
E preciosa e casta. 
Louvado sejas, meu Senhor, 
Pelo irmao Fogo 
Pelo qual iluminas a noite 
E ele e belo e jucundo 
E vigoroso e forte. 
Louvado sejas, meu Senhor, 
Par nossa irma a mae Terra 
Que nos sustenta e governa, 
E produz frutos diversos 
E coloridas flares e ervas. 
Louvado sejas, meu Senhor, 
Pelos que perdoam por teu amor, 
E suportam enfermidades e tribulac;6es. 
Bern aventurados os que sustentam a 
paz, 
Que par ti, Altfssimo, serao coroados. 
Louvado sejas, meu Senhor, 
Par nossa irma a Morte corporal, 
Da qual homem algum pode escapar. 
Ai dos que morrerem em pecado mortal! 
Felizes os que ela achar 
Conformes a tua santfssima vontade, 
Porque a morte segunda nao lhes tara 
mal! 
Louvai e bendizei a meu Senhor, 
E dai-lhe grac;as, 
E servi-a com grande humildade. 

{Sao Francisco de Assis) 
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RESUMO 

Apresentar na forma de comentarios, a importfmcia das quest6es ambientais 
para os bancos, com aten<;ao especial sobre o risco ambiental. Demonstrar que o 
risco ambiental tern impacto direto e cada vez mais crescente nos quatro grandes 
grupos de riscos nos bancos: o risco de credito; risco legal; risco operacional; risco 
reputacional e risco imagem. A questao e como Mapear o Risco Ambiental, no 
entanto pesquisas realizadas, demonstram que no Brasil ainda ha muito a se fazer, 
considerando o assunto ser relativamente novo e a partir de poucos anos passou a 
ser observado pelo Bacen. Para se realizar urn mapeamento necessario se faz uma 
seria hist6rica, o que ainda nao ha no Brasil, por parte dos bancos. 

Palavras Chaves no Gerenciamento de Risco de Credito: 

Sustentabilidade, Risco Ambiental, Princfpios do Equador; Mercado Financeiro 



Ass unto 

Risco Ambiental. 

Tema 

0 Risco Ambiental nos Bancos. 

Problema 

1 

Considerac;ao do Risco Ambiental no deferimento e concessao de credito em 

bancos. 

Deve-se observar: 

Projeto ambiental da empresa; 

Cadeia produtiva; 

Passivos Ambientais; 

Fluxo de Caixa; 

Deteriorac;ao de Ativos; 

Mapeamento de Riscos; 

Basileia 11. 

Objetivos Especfficos 

Mostrar as possfveis divergencias entre bancos na Analise de Credito; 

Necessidade de Desenvolvimento de treinamento e formac;oes dos 

colaboradores; 

Descrever as diretrizes na conduc;ao dos processos concessao; 

Risco Ambiental 

ABORDAGEM METODOLOGICA 

Quanto a Abordagem do Problema 

Esta pesquisa tem abordagem qualitativa no que se refere ao problema. 

Quanto aos Objetivos 

Explorat6ria 

Descritiva 

Quanto aos Procedimentos 

Bibliografia documental. 
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JUSTIFICATIVA 

A questao ambiental esta, cada vez mais, inserida nas atividades relativas ao 

sistema produtivo e a administra9aO das organiza96es. E quase impossfvel, hoje, 

dissociar as variaveis ambientais das decis6es que envolvem o nosso cotidiano. 

Ao buscar a forma9ao e a capacita9ao intelectual, para o tratamento adequado a 
gestao ambiental, os profissionais estrategicamente relacionados a prote9ao do meio 

ambiente com todas as suas interfaces (meios: ffsico, bi6tico e s6cio-economicos), 

necessitam conhecer, planejar e desenvolver a96es contributivas para a preserva9ao 

do planeta. 

A reputa9ao das lnstitui96es Financeiras. Os bancos sao co-responsaveis pelos 

projetos que financiam, pelos im6veis recebidos em garantia hipotecaria, pelos im6veis 

adjudicados e/ou recebidos em pagamento ou comprados (por qualquer forma); pelos 

financiamentos imobiliarios, ou seja, por terem participa9ao direta e indireta, serao cada 

vez mais responsabilizados se houver contamina9ao ambiental dos im6veis. 

Conforme, em sua Disserta9ao de Mestrado em 28/04/2005, o Risco Ambiental 

pode ser concebido como medidas de potenciais dados que a atividade economica 

precisa ter. 0 Risco ambiental e Risco Financeiro com os Princfpios do Equador, 

conforme afirmam juristas e a sociedade civil da maioria dos pafses. Este principia 

implica em custos de produtos de todos os segmentos da economia. Como o sistema 

financeiro e urn dos principais agentes do desenvolvimento economico, deve estar a 
frente dos das quest6es ambientais. 0 risco ambiental passou nos ultimos anos a ser 

urn dos mais importantes indicadores analisados pelas institui96es financeiras e com 

isto os bancos estao desenvolvendo o gerenciamento deste risco, juntamente com os 

demais riscos. Este gerenciamento esta em franco desenvolvimento, visando assim 

possibilitar ao Sistema Financeiro uma visao de como gerenciar este tao importante 

risco. 

Gestao de Riscos Corporativos e urn assunto que atualmente desperta grande 

interesse das institui96es financeiras. 

Este tema tern sido foco de aten9ao das institui96es financeiras, tanto bancos 

como seguradoras e corretoras. Desta forma fazendo com que os clientes analisem 
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seus pr6prios riscos, pois se os clientes analisam seus pr6prios riscos, as opera96es 

oferecem adequada seguran9a e todos, banco e cliente, ficarao mais seguros. 

Os diversos riscos estao interligados. Na grande maioria dos riscos devem-se 

incluir o risco ambiental e a gestao do risco ambiental, conjuntamente com os demais 

riscos estao. Desta forma a gestao de riscos torna-se bastante desafiadora para os 

administradores. 0 prop6sito aqui e colocar questoes importantes (o risco ambiental eo 

de sustentabilidade sao os maiores riscos) e crescentes no mundo da gestao de risco e 

que devem ser tratados com toda a aten9ao. 

Constatar os beneffcios que se pode ter com a questao de preserva9ao 

ambiental. 

Precisamos analisar, enfatizar e questionar urn pouco mais sobre: 

- Passivo Ambiental; 

- Deteriora9ao de ativos; 

- Fluxo de Caixa. 

Considerando possfveis multas ambientais e degrada9ao de im6veis e/ou outros 

assuntos relacionados ao Meio Ambiente, pensando em seus efeitos para o Credito. 

Ambos podem ser afetados a partir do momento em que a empresa necessite 

fazer pagamento de alguma multa e/ou descontamina9ao de algum im6vel. 

lnstitui96es financiadoras correm o risco de ser responsabilizadas com as multas 

e passivos ambientais, haja vista a participa9ao da mesma com a libera9ao de recursos 

para o empreendimento. 

Alguns bancos nao consideram este item para o Acordo da Basileia II, porem ha 

outros que o consideram com menor e outros com maior peso. Enfim ha ainda algumas 

divergencias entre bancos. Alguns mais conservadores ja consideram na concessao do 

credito e outros que nao o consideram na concessao mas consideram com muita 

enfase quando ocorre inadimplencia. 
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CAPITULO I 

RISCO NAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 

Eduardo Fortuna, comenta que o primeiro passo a ficar claro e que risco significa 

a possibilidade de perda. 

Fortuna em sua obra Mercado Financeiro comenta ap6s introduvao do Plano 

Real em julho de 1994, que a administravao de risco passou a ser uma posivao de 

destaque nas instituiv6es financeiras locais (Brasil). Ate aquela epoca a inflavao vinha 

inibindo a crescimento do mercado financeiro, no Brasil, no que se refere ao mercado 

de emprestimos, onde ao inves de emprestar a clientes do setor privado (com maior 

riSCO de credito), OS grandes bancos (atacado) financiavam a dfvida interna do pafs 

(onde o risco de credito era menor). 

Alem dos riscos de credito, que cresceram sobremaneira a partir daquela epoca 

(1994), os bancos migraram de seus emprestimos e financiamentos (ao setor privado, e 

a partir daquela decada os bancos passaram a assumir novos riscos, alem desta 

liga9ao entre fornecedores de recursos e tomadores. Estes novos riscos sao tambem 

em funvao da crescente integravao internacional dos mercados financeiro e de capitais, 

os chamados derivativos que oscilam em rela9ao a variavao da taxa de cambio, ficando 

assim os bancos mais expostos a riscos. 

Considerando que nas ultimas decadas a sociedade vern observando que os 

problemas ambientais estao agravando, criou-se uma obrigatoriedade das lnstituiv6es 

financeiras a dar maior importancia e atenvao ao assunto, ate como forma de se 

isentarem-se de responsabilidade sobre danos ambientais causados por empresas que 

contrafram emprestimos. 

Ao Iongo do tempo criou-se no ambiente bancario a necessidade de atuarem 

com relavao ao Meio Ambiente. 

- Basileia II - oportunidade para que as lnstituiv6es Financeiras incluam 

ferramentas de analises, aspectos ambientais e sociais. 

Criada em 1980 a lei Cerda Comprehensive Enverimental Response 

Compensation and Lability - que e considerada como Superfundo, cuja 

responsabilidade principal de sua criavao foi para responsabilizar os proprietarios de 

terrenos com relavao a limpeza e descontaminavao de resfduos t6xicos. Mesmo 
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havendo algumas exce<;6es para as institui<;6es financeiras quanto a repara<;ao de 

danos ambientais, ja houve julgados responsabilizando bancos sobre danos causados 

pelos clientes que obtiveram emprestimos. 

A Comissao Europeia emitiu documento sobre a responsabiliza<;ao tanto do 

financiado quanto do financiador sobre os danos causados ao meio ambiente, 

considerando que o banco tern influemcia sobre a destina<;ao do recurso e dos danos 

causados pelos clientes, com o produto do financiamento obtido. 

Nos anos 90 a justi<;a nos EUA condenou o Fleet Factors Corporation como 

responsavel pelos danos ambientais e condenou este banco para realizar a 

descontamina<;ao do im6vel. Depois desta contamina<;ao houve pesquisas que apurou 

redu<;ao de 46% de financiamentos para ramos considerados arriscados 

ambientalmente. 

0 Programa das Na<;6es Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), criou em 1992 

uma iniciativa para lnstitui<;6es Financeiras, conhecida como UPEP-FI, para buscar e 

promover integra<;ao das recomenda<;6es dos servi<;os financeiros e orientar os 

investimentos privados para desenvolver tecnologias e novas formas de servi<;os para o 

Meio Ambiente, a qual tinha a meta de atingir o quanto maior possfvel os bancos( em 

todas suas ramifica<;6es(bancos de desenvolvimento, comerciais e de investimentos). 

Naquela epoca (em 1992), foi criado pela UNEP e mais cinco bancos, urn termo 

de compromisso - Declara<;ao lnternacional dos Bancos para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentavel. Em 2004 em torno de 160 Bancos do mundo ja 

participaram desta Declara<;ao da UNEP. 

Em 1994 foi organizado pela UNEP o primeiro encontro com os bancos 

comerciais para analisar e buscar formas para facilitar a troca de informa<;6es e 

experiencias para gerenciamento ambiental. Dessa reuniao apareceu algumas 

quest6es: 

• As Concess6es de Credito: - a necessidade de considerar e avalia<;ao do Risco 

Ambiental; 

• Oportunidades em financiamento Ambiental; e 

• Performance Ambiental. 
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Houve urn levantamento global sobre as pniticas ambiental, onde a coleta 

constatou em mais de 80 bancos: 

• A quantidade de bancos envolvidos foi triplicada nos ultimos 15 anos; 

• 80% tinham entendimento da importancia do risco ambiental; e 

• 70% entendiam que a questao ambiental tinha impacto financeiro. 

0 maior fornecedor de recursos financeiros para programas e para a melhoria de 

projetos ambientais foi o Banco Mundial que e tido qual como maior agente 

internacional de financiamento ao desenvolvimento sustentavel. 

Os bancos, em todo o mundo, foram influenciados pela estrategia do Banco 

Mundial, em questao relacionada com o compromisso e desenvolvimento sustentavel. 

Em 1997 o Banco of America Corporation, foi o primeiro (1°) banco dos EUA a 

atender ao CERES Coalition for Environmentally Responsible Economies) - c6digo de 

etica desenvolvido por grupo de investidores, empresas e grupos ambientalistas. 

Ap6s este, o mais antigo banco dos EUA, o BankBoston, foi o que passou a 

participar do CERES. 

Os Administradores dos bancos (Banco of America Corporation e do 

BankBoston, entenderam que e born para os bancos e para o meio ambiente, participar 

desta conven<;ao. 

Em seguida vieram outros bancos a participar, com estrategias priorizando a 

questao ambiental, divulgando sua polftica e procedimentos sociais e ambientais. Oaf 

resultou em preocupa<;6es com avalia<;ao ambiental, projetos para hidrovias, 

recenseamentos de comunidades e controle de pragas. 

Maior destaque foi com rela<;ao a maximizar o desenvolvimento sustentavel, 

ambiental e social 

0 primeiro fndice global para performance ambiental, foi criado pelo Dow Jones. 

Lan<;ado o Global Compact, pela ONU, em 2004, nove princfpios para promo<;ao e 

valoriza<;ao com rela<;ao a comunidade interna e externa, nas areas de direito humano. 

A ONU, em 2004, acrescentou o Decimo princfpio com rela<;ao ao combate a 

corrup<;ao. Houve a participa<;ao e apoio de 151 institui<;oes financeiras e em torno de 

1.700 de empresarios dos diversos setores da economia. 



7 

• Princfpio no 7 - Apoiar o Princfpio da precaU<;ao no que diz respeito aos desafios 

ambientais; 

• Princfpio n° 8 - Adotar iniciativas para promover maior responsabilidade 

ambiental: 

• Princfpio no 9 - Encorajar o desenvolvimento e a difusao de tecnologias limpas. 

Alguns bancos, em 2003, participaram de uma reuniao para abordar sobre risco 

ambiental, dentre eles: Barclaays, ABN AMRO, WestLB, IFC, Citygroup, onde 

apresentaram proposta para consulta de ONG e clientes. 

No ano de 2003 alguns destes bancos, juntamente com outros, adotam os 

"Princfpios do Equador. Vide t6pico especffico). 

Os bancos estao expostos a riscos que podem causar preJulzos relevantes, 

comprometendo a saude financeira. A literatura apresenta algumas classifica<;6es de 

riscos. Gada banco tern sua propria classifica<;ao conforme porte e mercado alvo e 

tambem considerando sua forma de gerenciar os riscos. 

Segundo Jorion, "pode ocorrer classifica<;ao, levando-se em conta o segmento da 

empresa analisada:" 

• Risco do neg6cio 

• Risco estrategico 

• Risco financeiro 

Quanto ao risco do neg6cio ele faz referencia quanto a obten<;ao de vantagens 

competitivas e quanto ao valor da empresa. 0 risco do neg6cio relaciona-se ao setor 

que a empresa opera, suas tecnol6gicas inovadoras, seu marketing e seus produtos. 0 

risco do neg6cio e normal em qualquer atividade economica. 

Riscos estrategicos: Quando ocorrem altera<;6es relevantes no ambiente politico 

e estrategico. 

Risco Financeiro: Este nos leva a preocupar mais dedicadamente sobre 

possfveis perdas financeiras. Empresas podem concentrar e administrar melhor as 

quest6es de riscos financeiros e envidar esfor<;os no gerenciamento do risco inerente, 
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sendo papel importante dos bancos que os bancos, principalmente o de administrar 

ativamente financeiros. 

Considerando os diversos tipos de riscos para saber precifica-los 

adequadamente. Com urn born gerenciamento de risco e possfvel identificar, mensurar 

e controlar o risco. 

Riscos Financeiros sao classificados como:: 

• Risco de Mercado 

• Risco de Credito 

• Risco de Liquidez 

• Risco Operacional; e 

• Risco Legal 

Segundo Anthony Saunders(2000). Ha uma identificagao mais detalhada que 

possibilita observar os riscos para lnstituig6es Financeiras. 

• Risco de Credito 

• Risco de Mercado 

• Risco de variagao da taxa de juros 

• Risco de operag6es extra balangos 

• Risco de Cambio 

• Risco T ecnol6gico e Operacional 

• Risco Soberano 

Diversos autores consideram outros tipos de risco, segundo SAUNDERS (2000) 

os riscos geralmente sao interdependentes, onde o mesmo cita por exemplo: 

Quando as taxas de juros sobem, as empresas encontram maiores 
dificuldades para pagar suas dfvidas. Em certas faixas de varia96es de 
taxas de juros ha correla9ao entre o risco de credito e o da taxa de juros. 
De maneira semelhante, as varia96es da moeda tambem podem implicar 
em riscos de credito. Alguns administradores de institui96es financeiras 
acabam defrontando-se com varios tipos de risco. Alem, desses varios 
outros riscos, geralmente de natureza mais sutil, afetam a rentabilidade e 
exposirtao de risco de urn banco. 

0 mesmo autor (2000) cita ainda: "As alterag6es nas leis e mudangas 

substanciais que podem alterar as condig6es do mercado financeiro como guerras, 

revolug6es". 
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Assim os riscos referenciados, podem gerar possfveis alterag6es na legislagao 

ambiental, em nfveis nacional e internacional, criando assim outros novos riscos para o 

mercado financeiro e empresarial, para os diversos segmentos, seja comercial, 

industrial prestagao de servigos). 

DUARTE JR.(2004) mostra independencia dos quatro grandes grupos de risco 

de bancos: 

• Risco Operacional; 

• Risco Legal; 

• Risco de Credito; e 

• Risco de Mercado. 

Segundo DUARTE JR.(2004), "Risco esta sempre acompanhando toda e 

qualquer operagao no mercado financeiro. Risco e urn conceito "multidimensional, que 

cobre quatro grandes grupos de risco: risco de mercado, risco legal, risco de credito e 

risco operacional." 

E ainda "os problemas ambientais sao abordados como uma modalidade de risco 

presente nos quatro grupos". DUARTE JR.(2004) 
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CAPITULO II 

RISCO AMBIENTAL - UMA VISAO GERAL: 

Estudos cientfficos mostram e que uma posigao antropocentrica levara ao 

colapso ambiental, e em conseqOencia, o comprometimento da continuidade da propria 

especie humana. E a forma de medir o dano financeiro e social, causado pelo meio 

ambiente. E uma das ferramentas de preservagao ambiental a partir da 

internacionalizagao dos custos pelo proprio poluidor. 

Com ele o agressor passa a responsabilizar pela eliminagao ou redugao da 

poluigao causada. Este princfpio foi consagrado no EC0-92, atraves da norma Princfpio 

16. Desta forma, conforme a advogada Daniela OLIMPIO, coloca: 

As autoridades nacionais devem esfon~ar-se para promover a 
internacionaliza<;ao dos custos de prote<;ao do meio ambiente e o uso dos 
instrumentos economicos, levando-se em conta o conceito de que o 
poluidor deve, em princfpio, assumir o custo da polui<;ao, tendo em vista o 
interesse publico, sem desvirtuar o comercio e os investimentos 
internacionais. 

No Brasil este princfpio encontra guarida no 4° da Constituigao Federal, nos 

seguintes termos: "Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a reparar o 

meio ambiente degradado, de acordo com solugao tecnica exigida pelo orgao publico 

competente, na forma da lei".Tambem esta consagrado na legislagao brasileira que 

versam sabre meio ambiente, como a que estabelece a Polftica Nacional do Meio 

Ambiente(Lei no 6.398/91, que assim preve seu 4°, VII: "A imposigao, ao poluidor e ao 

predador, da obrigagao de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuario, 

de contribuigao pela utilizagao de recursos ambientais com fins economicos". 

Esta norma tern por objetivo garantir a manutengao qualidade de vida com a 

preservagao e o equilfbrio do meio ambiente, a partir de urn instrumento economico que 

define valor pecuniario ao bern ecologico, revelando-se urn instrumento eficaz de 

racionalizagao no uso desse bern e no combate a poluigao. 

Nao se deve confundir a norma ou o poluidor-pagador com "permissao para 

poluir''. Poderia se pensar que ao estabelecer o pagamento de custos para compensar 

a poluigao estaria se tratando de algum tipo de licenga ou passe para poluir, como se 

tratasse de uma condescendencia ao ilfcito ambiental. 
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0 princlpio cuida justamente da prote<;ao do ambiente em si. A imposi<;ao de 

recuperar e/ou indenizar e uma consequencia de urn ato danoso ao meio ambiente. 0 

Jurista Jose Afonso da Silva, "trata do meio ambiente em seu sentido amplo, pois 

considera toda a natureza original e artificial, bern como os bens culturais correlatos, 

compreendidos, portanto, o solo, a agua, o ar, as belezas naturais, o patrimonio 

hist6rico, artfstico, turfstico, paisagfstico e arqueol6gico". (SILVA, 1981) Criado o 

Princlpio Poluidor-Pagador - Trata da rela<;ao entre os demais riscos com o risco 

ambiental. 

ANTUNES (1997, 26) 

Princfpio da responsabilidade pela qual o poluidor deve responder por 
suas a~6es ou omiss6es, em prejulzo do meio ambiente, de maneira 
mais a ampla posslvel, de forma que se possa repristinar a situa~ao 
ambiental degradada, que a penaliza~ao aplicada tenha efeitos 
pedag6gicos e impedindo-se que os custos recaiam sobre a sociedade. 

Com este princfpio, pode-se internalizar no custo produtivo de toda atividade 

economica, a tim de reduzir que possfveis lucros de uma atividade sejam privatizados e 

o custo ambiental socializado. Assim o risco ambiental e entendido como custo 

financeiro e risco financeiro de qualquer atividade economica. Conforme MOLINA 

(2003) "sempre havera risco ambiental se o rendimento real de urn ativo ou de urn 

investimento diferir do rendimento esperado por raz6es relacionadas a variaveis 

ambientais. 

Alguns julgados no Brasil traduzem as lnstitui<;6es financeiras, certa 

preocupa<;ao e estao levando-as a tomarem medidas preventivas com vistas a evitar 

responsabiliza<;ao em quest6es de im6veis contaminados, pois tanto em quest6es de 

financiamento de projetos, como novo proprietario (os bancos) de im6veis oferecidos 

como garantia de emprestimos, im6veis tombados, im6veis retomados, im6veis em que 

os bancos concederam financiamentos imobiliarios, estao passfveis de serem 

responsabilizados. 0 desempenho ambiental das empresas pode relacionar o valor 

financeiro de uma empresa e incorporar os indicadores de desempenho como elemento 

na analise para a tomada de decis6es quanto ao oferecimento de investimentos, 

seguros e emprestimos, inclusive utilizar deste, para novos neg6cios e desenvolvimento 

de novos produtos, obtendo assim maior oportunidade com rela<;ao a sustentabilidade. 



CAPITULO Ill 

CONTABILIDADE AMBIENTAL 
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Os Contadores tern a sua disposigao a Lei 11.638, para ser interpretada. 

Conclamamos aos Contadores a utiliza-la, tambem na contribuigao para a questao 

Ecoeficiencia. 

Esperamos que possamos cada dia, contabilizar mais Fatos Ambientais 

Contabeis a favor de um mundo melhor (grifo nosso). 

Conforme publicado na Revista RAZ.li.O Contabil, revista n° 65 de setembro/09 a 

"Mudanga de Mentalidade eo maior desafio a adogao do IRFS" 

Conforme Revista Brasileira de contabilidade a questao ambiental surgiu na 

literatura contabil com maior intensidade a partir da decada de 1970. Estudos assinalam 

a necessidade da Contabilidade inserir a variavel ambiental nas informag6es que 

fornece aos gestores. Nos ultimos anos tern crescido a quantidade de empresas que 

divulgam informag6es ambientais em seus relat6rios e iniciativas de padronizagao 

dessas informag6es tambem tern sido apresentadas em diversos pafses, tendo em vista 

a relev€mcia da uniformidade na leitura, analise e comparagao dos relat6rios. 

A proposta do Intergovernmental Working Group of Experts on International 

Standards of Accouting and Reporting(ISAR), 6rgao ligado a ONU, por intermedio da 

Conferencia da Conferencia das Nag6es Unidas em Comercio e 

desenvolvimento(UNCT AD) apresenta uma serie de diretrizes para divulgagao de 

informag6es sabre o meio ambiente e sugere uma estrutura para a evidenciagao de 

informag6es ambientais no relat6rio financeiro anual das empresas. 

A Contabilidade ambiental tern por objetivo medir o resultado das atividades das 

entidades relacionadas com o meio ambiente. 

Nao se trata de uma nova ciencia, conforme afirma tambem Gardenia Maria 

Braga de Carvalho - em entrevista - conforme segue no decorrer do assunto - nesta, e 

tambem na tese defendida por autoras, como Ferreira (1998) e Ribeiro (1998), mas 

informag6es que podem e devem ser evidenciadas contabilmente. 

Surgiu numa epoca em que as empresas e fornecedores e comegaram a se 

preocupar com a imagem negativa de poluidoras e para reverter esse quadro, 

passaram a investir na redugao dos seus impactos ambientais. Ou seja, como a 
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empresa tomar providencias para minimizar os impactos ambientais provocados por 

suas atividades, e necessario conhece-los qualitativa e quantitativamente, assim como 

os efeitos de suas decisoes quanto a forma de gerir esses impactos. Entenderam os 

estudiosos que essa situagao v em das pressoes de fornecedores, governos e da 

sociedade de urn modo geral, tendo em vista a constants divulgagao dos efeitos da 

poluigao e a degradagao do meio ambiente. 

Gada vez mais e discutido e aprimorado de como a Contabilidade aborda este 

assunto em seus relat6rios ambientais. 

Beets e Souther(1999), Bergamini Junior(2000), O"Dwyer (2001 ), Nossa (2002) e 

Paiva (2003) defendem a necessidade de padronizagao de relat6rios. Entendem e 

defendem que necessario padronizagao. Entendendo que assim, possibilita melhor 

analise, o que oferece maior confiabilidade. No entanto ha informagoes que ainda falta 

a transparencia das empresas em divulgar estas empresas, citando que algumas 

somente demonstra os aspectos positivos. 

A divulgagao voluntaria de informagoes depende do interesse e vontade dos 

administradores. Ornier e Magnan(1999) apured Bertholet et al.(2003) ap6s analise de 

alguns cases com relagao a divulgagao e observaram a necessidade de maior relato 

dos custos ambientais. Eles identificaram que empresas com boa situagao financeira 

tern maior facilidade de demonstrar estas informagoes, do que empresas com situagao 

financeira desfavoravel, haja vista seu menor custo potencial. A mudanga deve ser de 

dentro para fora nas empresas ou por exigencia legal. E urn processo moroso. 0 grau 

transparencia depende do grau de comprometimento com o publico interno e externo, 

apresentando assim o grau de responsabilidade e comprometimento. 

0 Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of 

Accouting end Reporting( ISAR) -como grupo de contadores especialistas, de varios 

pafses, criado em 1982, que desenvolve e promove a harmonizagao das praticas 

contaveis no nfvel corporativo, analisando e estudando o padrao das informagoes 

ambientais e obrigat6ria, que deve conter nos relat6rios. 

Criado em 1998 a UNCT AD/ISAR o relat6rio que contem as diretrizes basicas 

recomendadas para elaboragao do relat6rio ambiental. Este e dividido em dois 

capftulos. 0 primeiro apresenta urn guia de melhores praticas para divulgagao de 
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custos e passivos ambientais, que apresenta indicadores principais (EPis), definido 

ativo, passivo, custo e contingE'mcia ambiental. 0 segundo capftulo, apresenta as 

melhores praticas de divulgagao das informag6es ambientais. Por falta de padrao de 

divulgagao de informag6es ambientais, considerando que a inclusao de indicadores 

ambientais e importante o ISAR elaborou relat6rio com as melhores praticas de 

divulgagao das informag6es. 

Conforme explica Gardenia Maria Braga de Carvalho, em entrevista, explica que: 

contabilidade ambiental e uma area da Contabilidade que estuda fatos relacionados 

entre a empresa com o meio ambiente e os registra. Trata-se de uma especializagao, a 

qual, como ciencia social, contribuir para sustentabilidade ambiental. 

Com a Contabilidade Ambiental, as Ciencias Contabeis passam a ter um campo 

mais abrangente deixando a limitagao de vinculagao exclusiva as areas economicas e 

financeiras e da uma visao holfstica as relag6es da empresa, observando a interagao 

positiva ou negativamente tambem com o meio ambiente, retirando insumos e onde 

descarta seus dejetos. 

Ela demonstra atraves de fatos, como a reciclagem de produtos ou insumos, 

considerando o ciclo de vida dos produtos, a utilizagao de tecnologias limpas, a adogao 

de iniciativas ambientais, como educaqao ambiental(parte destacada no presente 

trabalho), demonstrando que se preocupa com a condigao do meio ambiente e das 

comunidades em seu entorno. Contabilidade ambiental esta inserida na Contabilidade 

Tradicional, e um ramo da mesma, assim como a Contabilidade Comercial, a 

Contabilidade Industrial, a Contabilidade de Custos e outras. 

0 homem como centro do universo, na condiqao de dominador, tendo seu 

desenvolvimento baseado na propria condigao humana. T eve maior impulso no mundo 

ocidental, em decorrencia das posig6es racionalistas, que considera o homem como o 

unico ser racional e que por isto, pode determinar as demais coisas. Na Contabilidade 

Ambiental essa visao perdeu o sentido de ser porque hoje as pessoas, necessitam para 

a sobrevivencia, ver e perceber a importfmcia que o meio ambiente equilibrado tern em 

suas vidas. 

Os relat6rios expedidos pelo Paine! lntergovernamental de Mudangas Climaticas 

(IPCC) mostrou, com 90% de probabilidade, o que chega a ser quase uma "certeza", 
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que a atual situa9ao do pi aneta Terra e conseqOencia da influencia humana no meio 

ambiente principalmente nos ultimos 30 anos. 

Algumas ciencias, inclusive a Contabilidade, passaram a ter uma visao mais 

atual, admitindo urn antropocentrismo crescents, ou seja, uma atua9ao das empresas 

com responsabilidade ambiental, bern como dos organismos nacionais e internacionais 

ainda no comando das atividades. 

A Etica Ambiental e a Etica Empresarial estao diretamente interligadas, porem, 

sao independentes, no sentido de que a Etica Ambiental se relaciona com outras areas 

do conhecimento alem da area empresarial, comas areas social, jurfdica, educacional, 

dentre outras. Assim, a Etica Ambiental pode ser entendida como urn dos ramos da 

filosofia que estuda e define o que se considera certo ou errado com assuntos 

relacionados ao meio ambiente. A Etica Ambiental e mundial(internacional, e tao ampla 

que continua ainda sem contornos definidos, de acordo com Venosa. 

Por outro lado, a Etica Empresarial e de grande amplitude, envolvendo, tambem, 

outras areas alem da ambiental, como a de pessoas, a jurfdica, a fiscal e outras no 

ambito das empresas, de forma que a Etica Empresarial esta totalmente ligada ao 

conjunto de padroes morais que devem demonstrar e verificar os responsaveis pelas 

empresas para que decidam de acordo com o que a sociedade espera deles. 

Embora sejam diferentes, a maior importante e a convergencia entre as duas eticas 

(ambiental e empresarial), no sentido de que dentro da Etica Empresarial esta tambem 

a Etica ambiental, e o inverso tambem quando dentro dos padroes do que e certo e do 

que e errado, se busca urn neg6cio sustentavel. 

A empresa pode constantemente incrementar seus resultados positivos, tendo 

cuidado, respeito, recuperando e preservando o meio ambiente, porque sea empresa 

tern respeito a sociedade, aos seus clientes, investidores, fornecedores, aos seus 

funcionarios, enfim, a todos parceiros que com eta se relacionam, ela internalizara seus 

custos ambientais e nao deixara que estes custos sejam arcados somente pela 

sociedade atraves de rios ear polufdos, solo contaminado, pessoas doentes. Quando a 

empresa assume uma postura ambientalmente positiva e correta eta tera uma maior 

aceita9ao de seus produtos e em conseqOencia urn faturamento crescents. Com isto, 

os custos fixos serao dilufdos tendo como resultado uma maior lucratividade. 
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0 problema e a vontade polftica. Ha leis que regulamenta as agoes e 

procedimentos medidas a serem tomadas para cumprimento dos preceitos legais, desta 

forma, nada mais ha que ser feito senao no sentido de dar cumprimento ao que esta Ia 

definido e para isto, a vontade polftica eo suficiente. 

As empresas deverao fazer o registro das suas interagoes como meio ambiente, 

porem nas ciencias contabeis para que se registre fatos contabeis faz-se necessario a 

identificagao destes valores Quando se tala em registros ambientais, pensa-se 

imediatamente sobre a dificuldade de identificagao de valor para registro. Porem, 

poucos sao os fatos que precisam de urn valor estimado para seus registros, sendo 

basicamente os casos de passivo ambiental: provisao, degradagao, indenizagoes e 

contingencias. Para o registro desses fatos, os te6ricos das ciencias economicas e das 

ciencias contabeis ja desenvolveram varios metodos de valoragao como: metodo do 

prego lfquido, de mudanga de produtividade, do custo de doengas, do custo de 

oportunidade, de valoragao contingente, da fungao dose-resposta e outros. 

E possfvel com base nos impactos ambientais definir valores utilizando dos 

metodos existentes ja citados, nao se permitindo a ausencia de registros de fatos 

contabeis ambientais por falta de metodos para valorar bens e/ou servigos ambiental. 

Os valores que sao diflceis de quantificar (grifo nosso), pois dependendo do problema 

provocado e muito diffcil identificar a real consequencia, pois tanto custo para 

reparagao, como o custo geral a sociedade e ao planeta e imensuravel, pois para 

reparar algo requer consumo de alguns outros itens, e af sucessivamente. 

A maior consequencia e de que os demonstrativos contabeis nao apresentem a 

realidade economica e patrimonial da gestao da empresa, comprometendo, assim, as 

decisoes que terceiros tomariam considerando essas informagoes, existindo tambem a 

vulnerabilidade jurfdica da empresa frente aos 6rgaos ambientais e ao Ministerio 

Publico (por meio de infragoes/multas, indenizagoes, paralisagoes e, inclusive, com 

maior efeito o encerramento das atividades das empresas) e o comprometimento da 

continuidade da especie humana na Terra, atingindo, alem dos poluidores, as geragoes 

futuras. 

0 descaso das empresas com as questoes ambientais e uma nova postura 

ambiental das mesmas, atraves da observagao de que o respeito ao meio ambiente 
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pode trazer alem de um reconhecimento de seus clientes e investidores, uma 

seguranga jurldica frente aos 6rgaos ambientais e ao Ministerio Publico. 

Debate aberto sobre as questoes ambientais tambem tern feito com que as 

empresas se despertem e inclusive ha ramos de atividade que se destacam como 

ambientalmente responsaveis. Outro aspecto e o novo mercado mundial que surgiu no 

ambito do Protocolo de Quioto em face os problemas ambientais que e o mercado de 

credito de carbona, em que projetos aprovados pela ONU podem receber recursos 

destinados a implementagao de solugoes eficientes e inovadoras na area ambiental, 

proporcionando e despertando as empresas perceberem que a solugao e o respeito ao 

meio ambiente. 

A sociedade, cada vez mais exige fornecimento de informagao. Nos meios de 

comunicagao estao presentes, a cada dia que passa as questoes ecol6gicas ambientais 

e sociais. A contabilidade e os profissionais que a exercem nao podem ficar de fora 

desta realidade. 

Para a elaboragao de um Balango Ambiental, sao encontradas varias 

dificuldades, sendo apontada a principal, que e a mensuragao e a correta identificagao 

dos ativos e passivos envolvidos, bern como o padrao de acumulagao que possa 

facilitar a operacionalizagao do processo contabil. 

TINOCO (1997, p.31) comenda que 

Muitas barreiras e dificuldades terao de ser vencidas para que se possa 
difundir uma cultura empresarial convergente para a adequada 
divulgagao dos danos ambientais efetivados ou potenciais, decorrentes 
das atividades economicas. Portanto a Contabilidade tem que estar 
atenta ao avango das questoes que se apresentam e passara a 
incorporar as questoes ecol6gicas e ambientais nos seus registros, nas 
contabilizagoes e nas divulgagoes aos usuaries da informagao contabil. 

Conforme Revista Contabilidade Vista & Revista, volume 14 da UFMG, a 

sociedade passa a conhecer cada vez mais as agoes ambientais das organizagoes 

utilizando da divulgagao externa da informagao ambiental, em relat6rios ambientais, 

balango social e indicadores de desempenho ambiental. 

A integragao da gestao ambiental e a contabilidade permitem facilitar o 

estabelecimento do conjunto de informagoes e agoes que ajudam os stakeholders na 

observagao do desempenho ambiental. 
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Segundo RANGANATHAN (2000) os indicadores tern o objetivo de demonstrar o 

incremento das organiza<;oes com rela<;ao ao meio ambiente, sendo que eles visam 

identificar se produtos, servi<;os e processos sao preventivos quanto a polui<;ao, 

avaliando uso de materiais em geral, inclusive materias-primas, consumo de energia, 

resfduos gerados e emissoes de poluentes. Desta forma a Contabilidade Ambiental 

com seus relat6rios podem demonstrar se os produtos, servi<;os e processos colaboram 

no controle da polui<;ao, entregando servi<;os a comunidade e assim contribuindo para o 

controle da polui<;ao, participando assim, do progresso rumo as metas de 

sustentabilidade. 

De acordo com DEMAJOROVIC e SANCHES (1999, p.103), os bancos, 

consumidores e comunidades podem: 

lnstituig6es financeiras - relacionar o desempenho ambiental ao valor 
financeiro de uma empresa e incorporar os indicadores de desempenho 
como elemento na analise para a tomada de decis6es quanto ao 
oferecimento de investimentos, seguros e emprestimos, inclusive 
utilizando deste para novos neg6cios e desenvolvimento de novos 
produtos, obtendo assim maior oportunidade com relagao a 
sustentabilidade. 
Comunidades: com o acesso rapido e facil as informag6es sobre o 
desempenho ambiental de fabricas e comparar operag6es, firmas e 
industrias, no mundo. 
Consumidores: escolher produtos e servigos com base desempenho 
ambiental da empresa. 
Empresas: com estas informag6es podem oferecer melhor imagem e 
valor agregado a seus clientes e acionistas. Com estes relat6rios os 
executives das empresas podem oferecer melhores respostas as 
exigencias e regulamentos governamentais. 

De uma forma abrangente os relat6rios deverao ser utilizados para uma maior 

interatividade da empresa com o mundo. 

A falta de padroniza<;ao e de obrigatoriedade na contabiliza<;ao ambiental tern 

possibilitado fraudes, alem da dificuldade nas amilises e decisoes. 
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CAPITULO IV 

ANALISE ECONOMICO FINANCEIRA AMBIENTAL 

Poderemos beneficiar das adequadas mudangas de mentalidade, citada por 

SANTOS, na Revista RAZ.A.O Contabil, com intuito de contribuir para a questao 

Socioambiental. 

De acordo com RIBEIRO (1998, p.99), Balango deve apresentar, 

separadamente, o Ativo e Passivo Ambiental, ou seja, deve demonstrar de forma 

analftica tanto no Ativo Circulante, Realizavel em Longo Prazo, e no Permanente, 

contas em separado, permitindo a visualizagao de Bens e direitos ambientais; 

investimentos ambientais, imobilizado ambiental, e no Passivo, seja no curto ou LP, os 

valores de obrigagoes com: Corretivos; preventivos; punitivos; normais e legais, bern 

como no Patrimonio Uquido, as reservas para preservagao ambiental. 

Esta forma de demonstragao (de ativos e passivos ambientais) proporcionara o 

calculo de Indices de: 

a) lmobilizagao Ambiental do PL: APA x 100 

PL 

Onde: APA: Ativo Permanente Ambiental 

PL: Patrimonio Uquido 

Indica: Quanto a empresa aplicou de seus recursos no Ativo Permanente 

Ambiental para cada cern reais de Patrimonio Uquido 

b) Composigao do endividamento ambiental: PA 

PT 

Onde: PA: Passivo Ambiental 

PT: Passivo Total 

Indica: qual e o percentual de exigibilidades ambientais em relagao ao Passivo 

Total 

c) lndice de Liquidez Ambiental: AC + ARLP 

PA 



Onde: AC: Ativo circulante 

ARLP: Ativo Realizavel em Longo Prazo 

PA: Passivo Ambiental 
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Indica: quanto a empresa possui de bens e direitos a curto e Iongo prazo em 

relagao as suas obrigag6es ambientais. Este fndice vai demonstrar a posigao 

financeira da empresa para cobrir os passivos ambientais contrafdos. 

d) Participagao dos Custos Ambientais na Receita Uquida: CA 

RL 

Onde: CA: Custos Ambientais 

RL: Receita Uquida 

PA: Passivo Ambiental 

Indica: este lndice mede o percentual de custos ambientais em relagao a Receita 

Uquida. A analise do custo ambiental pode agregar maior valor se for informado 

quantos dias de venda sao necessarios para cobrir os custos ambientais e 

tambem qual e o custo ambiental por unidade produzida. 

e) Despesas ambientais em relagao ao lucro lfquido: DAM 

LL 

Onde: DAM: despesas ambientais 

LL: Lucro lfquido 

Indica: este indicador demonstra qual e o percentual de Lucro Uquido para 

cobertura das Despesas Ambientais. 

Ainda, segundo este mesmo autor, a analise destes indicadores de desempenho 

ambiental dependera do conhecimento da gestao ambiental implantada. Portanto 

recomenda-se: 



21 

• Que seja informado se a composigao do passivo ambiental refere-se a aquisigao 

de equipamentos e/ou tecnologias antipoluentes a prazo, ou a multas, ou a 

exigibilidade decorrente de danos causados; e 

• Que seja observado se ha a presenga continua de passivos ambientais, ou seja, 

todos os anos surgindo novas exigibilidades (como por exemplo, multas por 

acidentes, obrigagao de descontaminagao de solo, ou dear, ou de rios). 

0 Passivo ambiental e determinante para que se possa interpretar o indicador da 

composigao do endividamento ambiental. 

A analise dos indicadores deve ter atribuigao de pesos, para melhor 

entendimento. 
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CAPITULO V 

RELATORIOS AMBIENTAIS ORGANIZACIONAIS 

Conforme RANGANATHAN (2000) e DEMAJOROVIC e SANCHES(1999, p.103) 

e Ribeiro(1998, p.99), ja descrito, quanto maior for o detalhamento das informa<;6es no 

balan<;o, melhores serao os resultados da analise. 0 que recomendo (grifo meu) na 

apresenta<;ao dos relat6rios a seguir. 

Conforme Revista do Conselho Federal de Contabilidade, deverao discriminar: 

Relat6rio do Presidente: 

Compromisso da companhia para melhoria ambiental continua; 

Melhorias significativas em rela<;ao ao ultimo relat6rio. 

Relat6rio por Segmento de Neg6cios: 

Dados do desempenho ambiental segmentado(se nao foram fornecidos no 

relat6rio ambiental); 

Melhorias nas areas-chave em rela<;ao ao relat6rio anterior. 

Relat6rio Ambiental: 

Escopo do relat6rio; 

Demonstrac;ao da politica ambiental da companhia; 

Extensao da ader€mcia as normas estabelecidas em nlvel mundial; 

Quest6es ambientais chave expostas pela companhia; 

Responsabilidade organizacional; 

Descri<;ao do sistema de gerenciamento ambiental e padroes internacionais 

(ICC, ISSO e EMAS por exemplo); 

Dados de desempenho segmentado baseado em: uso de energia, uso de 

material, emiss6es (C02 , NOx, S02, CFCs etc.) e destina<;ao de reslduos; 

Dados de setor especlfico, incluindo indicadores de desempenho ambiental -

Epis(incluindo EPis baseados em eco-eficiencia); 

Dados financeiros sobre custos ambientais (energia, resfduo, recupera<;ao, 

dota<;ao de pessoal, debitos excepcionais ou redu<;ao de valor, multas e penalidades, 

pagamento de impostos verdes, investimento de capital); 

Estimativas financeiras de recursos economicos e beneffcios oriundos de 

esfor<;os para com o meio ambiente; 



Referencias cruzadas com outros relat6rios ambientais; 

Relat6rio anual de auditoria independente. 

Relat6rio Financeiro e Operacional: 
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Quest6es ambientais chave expostas pela companhia em curto e medio prazos e 

pianos para tratamento dessas quest6es. 

Progresso na mudanc;a de tratamento requerida por exigencia legal futura. 

Nfvel atual e projetado de gastos ambientais. 

Problemas legais pendentes. 

Relat6rio da Diretoria: 

Demonstrac;ao da polftica ambiental(se nao foi fornecida em outro relat6rio). 

Disclosure de Polfticas Contabeis: 

Estimativa de provisoes e contingencias. 

Polftica de capitalizac;ao .. 

Polfticas de deteriorac;ao (apropriac;ao). 

Polfticas de Recuperac;ao do solo. 

Polfticas de amortizac;ao/depreciac;ao/exaustao. 

Demonstrac;ao do Resultado: 

Debitos ambientais excepcionais. 

Outros custos e beneflcios ambientais( se nao foram evidenciados em relat6rio 

ambiental separado). 



CAPITULO VI 

BALANCO PATRIMONIAL 

Provisoes ambientais. 

Provisoes para descomissionamento 

Recursos ambientais capitalizados 

Recuperagao esperada 

Explicagoes sobre os passivos ambientais contingentes 

Notas Explicativas: 

Explicagoes sobre os passivos ambientais contingentes. 

Outros: 
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Dados ambientais que tambem podem ser alocados nas demonstragoes 

ambientais resumidas. 

Riscos lnerentes: 

Ativo: Caixa Possfveis desvios ou uso 

irregular 

Ban cos Recursos podem ser desviados 

ou ficar indisponfveis 

A Receber Possfvel inadimplencia e risco de 

desvalorizagao 

Contas Podem perder valor, ser 

Estoques desviados mal utilizados e 

questao de obsoleto. 

lnvestimentos 

Passivo Pagamento em duplicidade ou indevido 

Atrasos acarretando multas 

Erros de calculo 

Resultados Vendas Entregas irregulares, 

inflacionadas 

Contas a pagar Custos Erros de calculo 

Receitas Operacionais Erro no reconhecimento 

Despesas Operacionais Erro de reconhecimento 
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Beneffcios da contabilidade ambiental, que esta presta servigos aos empresarios 

e a sociedade, apresentando assim demonstratives que apresentam a situagao 

economico-financeira das empresas, e alem do relat6rio socioambiental, apresenta: 

• Passivo Ambiental - 0 Passivo Ambiental tornou-se urn quesito elementar nas 

negociagoes de empresa, pois podera ser atribulda aos novos proprietaries a 

responsabilidade pelos efeitos nocivos ao meio ambiente provocados pelo 

processo operacional da companhia; 

• Deterioragao de ativos; 

• Fluxo de Caixa. 

Considerando posslveis multas ambientais e degradagao de im6veis e/ou outros 

assuntos relacionados ao Meio Ambiente, pensando em seus efeitos para o Credito. 

Ambos podem ser afetados a partir do momento em que a empresa necessite fazer 

pagamento de alguma multa e/ou descontaminagao de algum im6vel, impactando e 

provocando gaps de caixa (grifo meu). 

Ainda conforme Gardenia Maria Fraga de Carvalho, o Antropocentrismo "e uma 

linha de pensamento que coloca o homem como centro do universe, como dominador, 

tendo seu desenvolvimento da propria condigao humana" e ainda, "uma diferenga entre 

a Contabilidade Ambiental e a Contabilidade Tradicional, visto que a primeira esta 

contida na segunda, e urn ramo da mesma, assim como a Contabilidade Comercial, a 

Contabilidade Industrial, a Contabilidade de Custos e outras. 
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CAPITULO VII 

IMPORTANCIA DOS RISCOS AMBIENTAIS PARA AS INSTITUI<;OES 

FINANCEIRAS 

lnstituig6es que pretendem manter-se no Iongo prazo, necessita urgentemente, 

estruturar-se com relagao a questao de protegao ambiental, atual e visando uma 

recuperagao, para viabilizagao de vidas futuras. E uma questao de Sustentabilidade e 

sobreviv€mcia. 

Risco esta presente em qualquer operagao no mercado financeiro. Risco e urn 

conceito to "multidimensional" que cobre quatro grandes grupos: risco de mercado, risco 

Operacional, risco de Credito e risco Legal (DUARTE JUNIOR, 2002). 

As quest6es ambientais, inseridas nestes quatro macro riscos, tornam-se cada 

vez mais importantes para as instituig6es financeiras. Algumas organizag6es ligadas ao 

sistema financeiro e preocupadas com quest6es ambientais, como a Environmental 

Bankers Association - EBA (2006)6, afirmam que atentar para o meio ambiente nao e 

importante apenas sob o aspecto de gerenciamento de risco, tambem representa 

oportunidades de neg6cio e pode se tornar uma vantagem competitiva tanto para as 

empresas quanto para quanto para as instituig6es financeiras. 

Os bancos tambem desenvolvem projetos ambientais direcionados as comunidades, 

com foco em educagao ambiental. Em 2004, 33,3% dos bancos investiram o 

equivalente a R$ 4,2 milh6es nesses programas. 

A Environmental Bankers Association (1994 apud TOSINI, 2005) identifica seis 

maneiras de como as instituig6es financeiras bancarias se relacionam com quest6es 

ambientais: 

a) "Gerenciamento de risco: "Os anteriores, atuais e futuros problemas ambientais 

gerados por tomadores de credito e/ou emitentes de equities podem ter apresentar 

grandes impactos sobre sua capacidade de liquidagao ou na concretizagao de ganhos 

para os investidores. De outra forma e mantendo este ponto de vista, a opiniao publica 

desfavoravel sobre financiamento de projetos de grande impacto ambiental influenciara 

negativamente na imagem dos bancos"; 
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b) "Financiamento de infra-estrutura: "Financiamentos de infra-estrutura ambiental, 

como fornecimento de agua tratada e tratamento de resfduos lfquidos(efluentes), 

resfduos s61idos, disposigao de resfduos perigosos, construgao de hidreletricas e de 

estradas, sao exemplos de financiamento que tern forte impacto ambiental. 

c) "Operag6es internas: Diversos bancos reconhecem os beneffcios da grande 

variedade de ag6es internas ambientalmente favoraveis, as quais contribuem para 

melhorar os resultados e trazer outras vantagens corporativas para a companhia. Entre 

essas ag6es incluem-se programas de utilizagao eficiente de energia, reciclagem, 

redugao de utilizagao de recursos e minimizagao de desperdlcios, assim como para os 

programas para educagao e engajamento dos stakholders'; 

d) Responsabilidade comunitaria: Bancos tern responsabilidade com a comunidade 

onde opera. Seu relacionamento com a comunidade pode incluir atividades como 

participagao em polfticas publicas e trabalhos comunitarios e 

voluntaries para trazer beneffcios a coletividade; 

e) "Marketing: Eles, bancos, podem usar causas ambientais para marketing de seus 

servigos para consumidores interessados em fazer neg6cios com companhias 

ambientalmente que estao agindo e promovendo ag6es que colaborem com o presente, 

atraves de ag6es de recuperagao, bern como as ag6es para o futuro"; 

f) Financiamento de produtos sustentaveis: as empresas em geral demandarao 

veementemente por servigos ambientais precisam de financiamento, para fazer frente a 

novas tecnologias que possam ajudar a resolver problemas ambientais. AI esta a 

possibilidade dos bancos obterem boa oportunidade de neg6cios. 



CAPITULO VIII 

PROTOCOLO DE QUIOTO 
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Conforme site http://pt.wikipedia.org/wikiffratado de kyoto, nasceu da reuniao 

Toronto Conference on The Changingi Atmhosphere(1988), na sequencia da IPCC'S 

First Assemente Report em Sundsvan, na Suecia em 1990, que fez surgir o encontro 

Convengao-Quadro das Nagoes Unidas sobre mudanga Climatica, sendo no Brasil em 

1992 no Reuniao no Rio de Janeiro. 

E urn protocolo de Tratado lnternacional que contem compromissos a ser 

seguidos com relagao a emissao de gases agravantes do efeito estufa, que e 

considerado por cientistas como a maior causa do aquecimento global. 

Estudado, analisado em 1997 em Quioto no Japao, mas para que este entrasse 

em vigor era preciso que 55% dos parses que produzissem 55% das emissoes, 

assinasse o acordo. 

Este acordo propoe que os parses-membros, dos quais principalmente os mais 

desenvolvidos, tivessem por obrigagao reduzir a emissao dos gases do efeito estufa 

em, no mrnimo 5,2% em relagao ao nrvel de 1990, entre 2008 e 2012, que foi chamado 

de primeiro compromisso. Muitos parses da Uniao Europeia entenderam que isto 

correspondia a 15% abaixo da expectativa de emissao de gases para 2008. 

A redugao deve ocorrer nas varias atividades economicas. 

Este protocolo busca fazer com parses signatario cooperem entre si, com: 

• Reformar os setores de energia e transporte; 

• Promover uso de fontes de energias renovaveis; 

• Eliminar mecanismos financeiros e de mercados que nao estivessem de acordo 

com a finalidade do acordo; 

• Eliminar eliminagao de metano e gerenciando resrduos dos sistemas 

energeticos; 

• Proteger florestas. 

Espera-se que com a implantagao do tratado, reduzir a temperatura 1,4% ate 

201 o e 5,8% ate 21 oo. 
Os Estados Unidos negaram a assinar este tratado, onde o ex-presidente 

George W. Bush entendia que tal compromisso provocaria diminuigao no processo da 
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economia norte-americana. Sabe-se no entanto que os EUA sao os maiores emissores 

de C02• A economia crescente da China tambem vern provocando maior consumo de 

carvao mineral, com perspectiva que ate 2010 sera o maior consumidor de energia do 

mundo. Desta forma ha urn estudo que mostra que estao em construc;ao 560 usinas 

termoeletricas na China. Estudo preve que a China e a India demandarao 45% da 

energia ate 2030, o que resultara no aumento em 57% da emissao de C02., fazendo 

com que os atuais 27 bilh6es de toneladas de C02 lanc;ados anualmente, passe para 

42 bilh6es em 2030. 

0 protocolo de Quioto expira em 2012 e ja ha o compromisso da ONU e de 

alguns governos, para urn novo acordo ou emenda para este tratado, trac;ando novas 

metas a serem cumpridas ap6s 2012. 

Em 2007 houve em Washington, reuniao onde os chefes de Estado do Canada, 

Franc;a, Alemanha; ltalia; Japao, Russia, Reino Unido; Estados Unidos, Brasil, China, 

India, Mexico e Africa do Sui, concordaram em elaborar esboc;o para novo acordo. 

Estudo das Nac;oes Unidas mostrou como a eficiencia energetica poderia trazer 

substancial reduc;ao nas emiss6es de baixo custo. 

Em 2008 foi realizado em Poznam na Polonia foi realizado urn a conferencia, 

cujo destaque o possfvel implementac;ao do desmatamento elevado, conhecido tambem 

como reduc;ao das emissoes de desmatamento e degradac;ao florestai(REDD), no que 

se refere-se a creditos concedidos a projeto que visem o nao desflorestamento, pois o 

desmatamento evitado e conhecido como medida de reduzir emissao de C02 . 

As florestas sao importantfssimas fontes de absorc;ao de gas carbonico e que o 

desmatamento por meio de queimadas e o principal fator de emissao em alguns pafses 

em desenvolvimento. 

Negociac;oes na ONU estao avanc;ando para que haja reuniao de cupula em 

Copenhage, Dinamarca em 2009. 



30 

CAPiTULO IX 

PRINCiPIO POLUIDOR-PAGADOR 

Conforme a advogada Daniela Olfmpio 

www.acessa.com./consumidor/arquivo/voce sabia/2007/1999) "E uma norma do Direito 

Ambiental para obrigar o poluidor a responder e pagar pelos riscos causados ao meio 

ambiente". 

A partir da Conferencia das Na<;6es Unidas, realizada no Rio de Janeiro em 

1992, meio ambiente e parte de estudos, am11ises ramo de estudo do Direito. 

Em 1972 na reuniao de Estocolmo, onde ambientalistas do mundo reuniram-se 

para discutir a questao de prote<;ao do meio ambiente, este importante tema foi levado 

a categoria de Direito Humano. 

Ficou estabelecido: 

Homem tern direito fundamental a liberdade, a igualdade e ao desfrute 
de condigoes de vida adequada em um meio, cuja qualidade lhe permita 
levar uma vida digna e gozar de bem-estar, e tern a solene obrigagao de 
proteger e melhorar esse meio para as gerag6es presentes e futuras. 

Assim como sendo considerado Direito Constitucional, o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, princfpios norteadores sobre o tema passam a fazer parte 

deste universo, a normatizar, informar e interpretar melhor o tema. 

Destacam-se alguns princlpios, que cuidam do Direito Ambiental, o da preven<;ao 

como nucleo dessa disciplina, analisado como plano de medidas para evitar o dano. 

Preservar a mata nativa e o caminho. 

0 meio ambiente deve ser protegido e preservado. Esta e a primeira 

preocupa<;ao que deve ser trabalhava, inclusive atraves de urn processo cultural de 

educa<;ao e conscientiza<;ao. 

E por se tratar de urn processo, e de medio e Iongo prazo. Devem ser ainda 

observados outros princlpios com combatam a degrada<;ao ambiental, como: a 

participa<;ao, compensa<;ao, responsabilidade ambiental, repressao civil, penal e 

administrativa, da coopera<;ao, da reparabilidade. 
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CAPITULO X 

PRINCIPIOS DO ECUADOR: 

Eles se aplicam a todos novos financiamentos e projetos, de todos setores 

industriais, com custo de capital de US$ 10 Milh6es ou mais(entendo que este deve ser 

para projetos acima de 5 milh6es - pois nao sendo assim, teremos muitos projetos nao 

considerados- grifo meu). Estes princfpios se aplicam a atividade e financiamento de 

projetos, orientando e comprometendo o cliente a utilizar bern o recurso, bern como 

informando-o dos beneffcios e orientando o cliente a aderir ao EPFI em rela9ao a 
questao de aderir ao sistema. 

De urn modo geral os Princfpios do Equador e tambem urn meio de fazer com 

que as lnstitui96es Financeiras, signatarias, se comprometam a fazer com que os 

recursos disponibilizados pelas mesmas(bancos), tern em seu bojo todo urn cuidado 

especialmente, com rela9ao ao Meio Ambiente em todo seu contexto, tais como 

precupando-se com Agua, Florestas, rios e mananciais, emissao de C02, popula96es 

indfgenas; culturas dos povos ... 

As EPis sao concederao emprestimos tao somente para quem aderir aos 9 

princfpios abaixo. 

• Principia 1 - Analise e Categarizac;aa 

Quando urn emprestimo e solicitado para urn projeto, como parte de analise e 

avaliactao dos aspectos sociais e ambientais, a EPI categorizara o projeto com base nos 

potenciais impactos sociais ambientais aplicados pela EPI. 

• Principia 2- Avaliac;aa Saciaambiental 

Para todos os projetos devera ser feito avalia9ao socioambiental visando verificar 

e atender os impactos ambientais relevantes. Na proposta deve conter as mitiga96es de 

quest6es relevantes e adequadas com rela9ao a natureza e escala do projeto. 

• Principia 3 - Padroes Saciais e Ambientais Aplicaveis 

Para projetos em pafses que nao fazem parte da OCDE e para pafses que nao 

sejam situados na OCDE que nao sejam designados como de alta renda, conforme 

defini96es do Banco de Dados de lndicadores de Desenvolvimento do Banco Mundial, a 
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avaliagao estabelecera o cumprimento integral e Diretrizes do EHS, ou justificara os 

desvios de criterios de forma que satisfaga a EPFI participantes. 

0 processo de avaliagao deve incluir os cumprimentos de leis, regulamentos e 

permiss6es do pals sede em questao. 

• Princfpio 4: Plano de Ac;ao e Sistema de Gestao 

Nos projetos que nao pertencem a OCDE, ou pafses membros, que nao forem 

de alta renda conforme defini World Bank Development Indicator Database, cabe ao 

financiado Plano de Agao apontando os aspectos relevantes da avaliagao. Este plano 

priorizara atividades que o sao necessarios a mitigagao, bern como ag6es corretivas e 

formas de acompanhamento dos impactos ambientais. Clientes demonstram manter e 

melhorar o 

Sistema de Gestao Socioambiental, abordando os impactos ambientais e riscos 

verificados na avaliagao, para o cumprimento das leis e regulamentos sociais. 

• Princfpio 5: Consulta e Divulgac;ao 

Para projetos de categoria A, sendo o caso de categoria B em pafses nao ligados 

a OCDE ou pafses-membros desta, nao classificados de renda alta, conforme Banco 

Mundial, cliente e governo deve-se ter o cuidado de consultas as comunidades de 

forma a preocupando-se quanto a estrutura e cultura, garantindo nos processos 

significativos, que haja consulta, antecipada, e a facilitagao na participagao, para que 

satisfaga a EPFI, se o projeto contemplou os cuidados necessarios das comunidades. 

• Princfpio 6 - Mecanismo e Reclamac;ao 

Nos projetos de Categoria A, sendo o caso da categoria B em pafses que nao 

pertencem a OCDE e/ou membros, que nao sejam de elevada renda, para dar 

sequencia na pesquisa, para a comunidade se proteger, que, durante construgao, onde 

a empresa financiada, permita acompanhamento e manifestagao na gestao do 

empreendimento, onde o projeto, a financiada, oferecem a possibilidade da comunidade 

poder inclusive, se for o caso manifestar com relagao ao desempenho socioambiental. 

• Princfpio 7 - Analise lndependente 

Os projetos devem permitir ao analista social e ambiental, a permissao para que 

este possa analisar a documentagao e avaliagao do projeto. 

• Princfpio 8: Compromissos contratuais 
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Atraves de contrato o cliente assume os compromissos. Obrigag6es do contrato 

de atender aos princlpios do Equador. 

Os regulamentos, normas, leis ambientais deverao ser cumpridos; 

Cobrir a operagao durante o projeto em ag6es de maior importfmcia; 

Relat6rios elaborados por colaboradores da empresa conforme exigencia legal 

no mfnimo anualmente, demonstrando a aplicagao das leis federais e estaduais; 

Deverao ser implementados ajustes, quando for o caso, considerando 

compromissos socioambientais. Caso nao tiver adotando o cumprido, necessaria 

envidar esforgos para enquadramento, e, nao havendo cumprimento do acordado o 

cliente podera ser demandado judicialmente. 

• Principia 9: Manitaramenta lndependente e Divulga~aa de lnfarma~oes 

Permita acompanhamento continuo, demonstrando, no mfnimo uma vez por ano, 

atender os Princfpios do Equador, onde a financiadora se compromete a, se for o caso, 

contratar especialista ambiental e/ou social para verificagao. 

• Principia 10: Divulga~aa de lnfarma~oes 

Repassar, pelo menos uma vez por ano, como estao os processos e adogao dos 

Princlpios do Equador, considerando as quest6es relacionadas ao Princfpio do 

Equador. 

Os Princfpios do Equador sao urn conjunto de exigencias socioambientais 

aplicadas na concessao de financiamento de grandes projetos. Este trabalho analisa a 

incorporagao da sustentabilidade ambiental a gestao dos bancos atraves da iniciativa 

dos Princfpios do Equador. Procura-se contextualizar as influencias dos Princfpios do 

Equador sobre a rotina de atividades dos bancos brasileiros signatarios, e relaciona-las 

como instrumento de disseminagao da cultura ambiental no sistema bancario brasileiro. 

Durante praticamente toda hist6ria humana, o problema da escassez foi 

equacionado por meio da exploragao do meio ambiente, por vezes de modo 

devastador, como ocorre hoje na China. Em decorrencia disso, alguns recursos naturais 

ao redor do mundo tern se tornado escasso em quantidade e qualidade, 

comprometendo a perpetuagao da vida na Terra. 
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Dentro de um contexto de integra9ao dos mercados financeiros, em um ambiente 

altamente competitivo, torna-se tambem importante analisar se a motiva9ao das 

institui96es financeiras em considerar as questoes ambientais esta limitada ao fato de 

estas representarem risco financeiro efetivo, ou se os bancos sao conduzidos a aderir 

ao comportamento da concorrencia, com o prop6sito de mitigar risco de reputa9ao; e 

ate se utilizar do comprometimento com as questoes ambientais como sinal para o 

mercado de que a institui9ao e confiavel e, assim, obter vantagens competitivas. 

A op9ao de abordar os Princfpios do Equador surgiu da ideia de dar enfase aos 

impactos na conduta ambiental dos bancos signatarios brasileiros, destacando inclusive 

sua participa9ao na sustentabilidade das atividades de seus signatarios. 

Varios bancos, entre outros, aderiram aos Princfpios do Equador, que sao 

diretrizes de poHtica social e de meio ambiente estabelecidas pelo International Finance 

Corporation (IFC), bra9o do Banco Mundial para opera96es de financiamento de 

projetos acima de U$ 1 0 milhoes ( - particularmente entendo que este valor deve ser 

para R$ 5 milhoes - grifo meu). Com essa adesao, reafirmam sua preocupa9ao com o 

meio ambiente e com o crescimento sustentavel de seus clientes, parceiros e do Brasil. 

Pelos Princfpios do Equador, os bancos envolvem-se na viabiliza9ao de projetos 

observando condi96es sustentaveis nao apenas sob o ponto de vista economico, mas 

tambem ambiental e social. 

Os Princfpios tambem se aplicam assessoramento em projeto de auto finance 

que os bancos prestam seus clientes. Aplicam-se tambem os princfpios a expansao de 

projetos, adicionado substancial impacto socioambiental. 

Anualmente as institui96es devem publicar relat6rios sobre a implementa9ao 

destes Princfpios do Equador. 

Encontra-se em tramita9ao no Congresso, altera9ao quanto ao Tratado do 

Equador. 

Aplicam-se tambem os princfpios a expansao de projetos, adicionado substancial 

impacto socioambiental. 

Deve ser analisado: gerenciamento e avalia9ao socioambiental; condi96es de 

trabalho, polui9ao; seguran9a; saude da comunidade; preserva9ao e prote9ao da 

biodiversidade e recursos naturais; povos(cultura) e patrimonio Cultural. 
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Conforme Noticiado no Bol notfcias de 15/06/2009, o Parlamento do Equador 

ratifica Tratado Constitutivo da Unasul Quito, 14 mai (EFE).- A Comissao Legislativa do 

Equador (Parlamento) ratificou hoje o Tratado Constitutivo da Uniao de Nac;oes Sul

americanas (Unasul), ao considerar esse instrumento importante para o pafs e a regiao. 

Com o voto de 51 dos 59 legisladores presentes na sessao de hoje, o 

Parlamento concordou com urn relat6rio da subcomissao de Relac;oes lnternacionais e 

Seguranc;a Publica do Equador que recomendou a ratificac;ao do Tratado que deu 

origem ao organismo regional. 

0 departamento de comunicac;ao do Legislativo indicou que a Unasul tern como 

objetivo "construir uma identidade e cidadanias sul-americanas e desenvolver urn 

espac;o regional integrado nos campos politico, economico, social, cultural, ambiental, 

energetico e de infraestrutura, para contribuir com o fortalecimento da unidade da 

America Latina e do Caribe". 

Esses preceitos sao compatfveis com a Constituic;ao equatoriana, assinalou em 

comunicado o Parlamento, que destacou os beneffcios para o pals com sua adesao ao 

organismo. 

No documento, acrescentou ainda que a Unasul outorga "prioridade ao dialogo 

p6 Jitico, as polfticas sociais, a educac;ao, a energia, a infraestrutura, ao financiamento e 

ao ambiente, entre outros aspectos. 

Alem disso, "pretende eliminar a desigualdade socioeconomica, conseguir a 

inclusao social e a participac;ao cidada, afianc;ar a democracia e reduzir as assimetrias 

no marco do fortalecimento da soberania e independencia". 

0 Tratado Constitutivo de Unasul foi assinado no dia 23 de maio de 2008, em 

Brasflia, por Brasil, Argentina, Bolfvia, Colombia, Uruguai, Chile, Equador, Guiana, 

Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela. 

Os bancos tambem desenvolvem projetos ambientais direcionados as 

comunidades, com foco em educac;ao ambiental. 
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A Convenc;ao de Basileia e urn acordo que define a organizac;ao e a 

movimentac;ao de resfduos solidos e Hquidos perigosos. Ela permite a concessao previa 

e explfcita de importac;ao e exportac;ao dos resfduos autorizados entre os pafses de 

modo a evitar o trafico ilfcito. 0 Brasil ratificou a convenc;ao em 1993 proibindo a 

importac;ao e exportac;ao de resfduos perigosos sem consentimento. 

A preocupac;ao com a ordem ambiental internacional, e, por conseguinte a ordem 

inter nacional de resfduos, surgiu em busca de dois horizontes: a escassez de recursos, 

onde o acesso e a heranc;a dos recursos naturais podem ser ameac;ados diante do seu 

uso desenfreado e a ameaqa de seguranqa, impossibilitando, o uso desigual, a 

continuidade de vida na Terra (RIBEIRO 2001 :11). Esta ameac;a a seguranc;a e a 
ausencia de recursos nao se restringe a esfera de urn so pals, adquirindo dimensao 

transnacional e global. Foi nos dado viver sem duvida em uma era de escassez. Diante 

da escassez e de ameac;as a perpetuac;ao da vida humana concretiza-se a necessidade 

de gerencia mento dos resfduos produzidos pela sociedade contemponinea. A 

Convenc;ao de Movimentac;ao de Resfduos Perigosos, Convenc;ao de Basileia, 

apresenta-se como Mecanisme de resposta para este cenario. 

A tecnologia moderna permitiu a urn numero limitado de sociedades o 

experimento de abundfmcia sem precedentes. Apesar disso, a crise do meio ambiente, 

alerta para o fato de que estamos sem recursos e sem lugares para armazenar nossos 

dejetos e com possibilidades de continuidade da relac;ao sociedade, cultura e consume 

do presente. Neste proposito convem lembrar que "A rufna eo destine para qual todos 

os homens se dirigem,1 PRESTE, P. Ecopolftica lnternacional e ELLIOT, L. The Global 

Politics of the Environ ment discutem sobre seguranc;a e questao ambiental. 

Gada urn interessado em si proprio, numa sociedade que acredita na liberdade 

do uso do que e patrimonio de todos. "Esta liberdade trara a rufna para todos nos". 

(HARDIN: 1992:60). 

Surge neste contexte a expressao capitalismo ecol6gico nascente da 

necessidade dos pafses em reordenar o seu crescimento atraves de produc;6es menos 

destruidoras e para que o capitalismo internacional, continue seu desenvolvimento 
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mundial. (DUPUY: 1980:20) Os tratados internacionais como A Conven9ao de Basileia 

sobre o Controle De Movimentos Transfronteiri9os de Resfduos Perigosos e seu 

Deposito e eventos como a Rio + 10 sao respostas para este capitalismo ecologico. A 

assinatura da A Conven9ao de Basileia sobre o Controle de Movimentos 

Transfronteiri9os de Resfduos Perigosos e seu Deposito e a consolida<fao de que a 

ordem ambiental trata-se de uma vertente do sistema de rela96es internacionais. Assim, 

muitas vezes quando urn pafs assina uma conven<fao constitui uma evidencia de que os 

interesses nacionais precisam ser contemplados nas negocia96es. (RIBEIRO: 2001 :50) 

Para confirmar ainda mais a coloca9ao anterior, a Constitui9ao Federal Brasileira 

de 1988, no artigo 49, menciona como sendo de competencia do Congresso Nacional 

resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem 

encargos ou compromissos gravosos ao patrimonio nacional. 

Neste sentido todas as polfticas publicas brasileiras para o gerenciamento de 

resfduos solidos perigosos ou nao, industriais ou domesticos, deverao carregar os 

princfpios de seguran9a ambiental e, serem sempre acompanhadas, quando 

necessario, de informa96es ja mencionadas na Conven9ao de Basileia sobre o Controle 

de Movimentos Trans fronteiri9os de Resfduos Perigosos e seu Deposito. 

Para isto a racionalidade tecnica associada ao conhecimento da realidade 

brasileira da gera9ao de resfduos solidos deve sempre ser considerada por tecnicos 

estatais, Capitalismo ecologico - In: DUPUY, P. - lntrodu<fao a crftica da ecologia 

polftica. Civiliza<fao Brasileira, 1980. 

Q proceSSO produtivo buscando a diminUi<faO de impactos ambientais e 

conhecido como clean production ou ainda clean Technologies, parlamentares, ongs, 

empresas e sociedade civil, que somados, serao os realizadores e formadores das 

polfticas nacionais que vigorarao no Brasil para a questao. (PRESTRE 2000:156) 

Somente assim teremos A Conven9ao de Basileia sobre o Controle de Movimentos 

Transfronteiri9os de Resfduos Perigosos e seu Deposito internalizado e contribuindo 

para gerenciamento dos resfduos perigosos no Pals. 

Este trabalho analisa a Conven<fao, suas implica96es nas polfticas publicas do 

pals, alertando para a importfmcia da seguran9a ambiental como garantia da 

Perpetua9ao da vida. 
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11.1 BASI LElA II: 

Oportunidade para que lnstituic;oes Financeiras incluam ferramentas de analises, 

aspectos ambientais e sociais. Este e urn dos assuntos mais discutidos atualmente nos 

bancos, com o objetivo de criar uma serie hist6rica para tabulac;ao e atribuic;ao de 

notas/peso para o calculo do capital alocado. 

Pelos princfpios do Equador os valores para financiamentos de projetos devem 

ser de financiamento a partir de R$ 10 milhoes (particularmente entendo que este 

deve sera partir de R$ 5 milhoes- grifo meu). 

Basileia - quanto maior fator risco, maior a exigencia de capital regulat6rio, 

pois no II Acordo, o calculo do capital regulamentar e muito maior e muito mais sensfvel 

ao nfvel de risco. 

A literatura mostra metodologias para calcular seu requerimento de capital: 

• Medir o risco de credito de forma padronizada, tendo como parametro 

avaliac;oes externas de credito(credit external ratings); e 

• Os bancos utilizarem de seus pr6prios instrumentos de classificac;ao de 

risco( The Internal Rating-Based Aproach- IRB) 

Necessaria que os bancos brasileiros maximizem informac;oes, elaborem uma 

serie hist6rica, como monitoramento e considere eventuais ocorrencias nao previstas, 

para melhor qualificac;ao tanto com relac;ao as decisoes de credito quanto para o 

calculo do capital necessaria, para atender ao II Acordo da Basileia considerando ainda 

os ajustes. 

Outro aspecto eo novo mercado mundial que surgiu no ambito do Protocolo de 

Kioto em decorrencia dos problemas ambientais que e o mercado de credito de 

carbono, em que projetos aprovados pela ONU podem receber recursos pela 

implementac;ao de soluc;oes eficientes e inovadoras na area ambiental, contribuindo 

para que mais empresas percebam que a soluc;ao e o respeito ao meio ambiente". 

Ate pouco tempo alguns bancos nao consideram este item para o Acordo da 

Basileia II, porem ha outros que o consideram com menor e outros com maior peso. 

Enfim ha ainda algumas divergencias entre bancos. Alguns mais conservadores ja 
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consideram na concessao do credito e outros que nao o consideram na concessao 

mas consideram com muita enfase quando ocorre inadimplencia. 

11 .2 A conven<fao 

A Conven<fao da Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiri<fos de 

Resfduos Perigosos e seu Deposito surgiu no infcio de 1981 sob os auspfcios do 

Programa das Na<f6es Unidas para o Meio Ambiente na reuniao de Montevideu de 

Peritos em Legisla<fao Ambiental. Em seguida, na reuniao do Cairo sobre 

Gerenciamento Seguro de Resfduos Perigosos, voltou-se a enfatizar a necessidade de 

urn acordo global sobre o assunto. Em 1989, foi adotada e reconhecida como urn 

documento de referenda mundial na Conferencia de Plenipotenciarios, em Basileia. 

A Conven<fao deve ser urn instrumento que represente o esfor<fo internacional 

para eliminar o transito de resfduos com periculosidade ambiental. 

0 Brasil por meio do decreto numero 875 de 1934,confirmou sua permanencia 

como integrante da conven<fao, a partir de entao, todo a circula<fao internacional de 

resfduos perigosos entre o Brasil e o exterior passou a ser regulamentado. 

Convem mencionar que diferentemente da Declara<fao do Rio de Janeiro sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento A Conven<fao de Basileia sobre o Controle de 

Movimentos Transfronteiri<fOS de Resfduos Perigosos e seu Deposito e urn tratado. 

Ratificar uma conven<fao dentro do Direito lnternacional compreende nao somente a 

confirma<fao verbal de uma na<fao em participar de seus dizeres como tambem assinar, 

atraves da autarquia maxima do pafs, o acordo. Nao apenas formalmente, mas a 

confirma<fao na pratica atraves de leis, decretos. 

0 Brasil ate o momento presente apenas aceita a Conven<fao no pafs e acessfvel 

aos seus dizeres.Em seu interior as assinaturas de seus signatarios dependendo para 

sua existencia de ratifica<f6es e ades6es 6 . 

Em termos de obriga<f6es gerais, A Conven<fao de Basileia sobre o Controle de 

Movimentos Transfronteiri<fOS de Resfduos Perigosos e seu Deposito contempla, dentre 

outros os seguintes compromissos: a necessidade de consentimento previo, por escrito, 

por parte dos pafses importadores dos resfduos autorizados de importa<fao; a ado<fao 

de medidas adequadas de minimiza<fao da gera<fao de resfduos, levando em 
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considera9ao aspectos sociais, tecnologicos e economicos; a administra9ao 

ambientalmente saudavel de resfduos perigosos e seu deposito; a ado9ao de medidas 

internas para a implementa9ao da conven9ao; a possibilidade de movimenta9ao entre 

Estados - partes e nao partes somente mediante acordo de coopera9ao; a exigencia de 

que o movimento trans tronteiri9o atenda as normas e padroes internacionais aceitos e 

re conhecidos para embalagem, etiquetagem e transporte; a permissao para a 

movimenta9ao transfronteiri9a de resfduos perigosos, desde que os resfduos em 

questao, sejam necessarios como materia-prima para as industrias de reciclagem e 

recupera9ao no estado de importa9ao. 

Consideram-se, na conven9ao como trafico ilegal, movimentos realizados sem 

notifica9ilo com ausencia de consentimento, consentimento falsiticado ou fora de 

conformidade com a documenta9ao exigida para que seja liberado o transporte 

transfronteiri9o entre os 159 Estados Partes envolvidos no status de ratifica9ao de 

outubro 2003. As informa96es da movimenta9ao entre Estados devem sempre ser de 

conhecimento previo do Secretariado da Conven9ao. A Conven9ao tern atingido seus 

objetivos em termos de pro por uma organiza9ao na movimenta9ao de resfduos 

perigosos e em urn crescente inter cambio de informa96es e tecnologias, inclusive 

quanto a redu9ao na gera9ao de reslduos. 

• Signatarios: compreende as na96es que participam de urn tratado ou uma 

conven9ao ambiental internacional. 

• Adesao: compreende a aceita9ao ou nao de uma na9ao as clausulas que 

compoe uma conven9ao ambiental internacionai.Ja a ratifica9ao de urn tratado e 

urn procedi mento internacional quando o tratado entra em vigor formalmente. In: 

REZEK, J. F. - Direito lnternacional Publico. Saraiva, 1993. 

• Trafico ilfcito ou trafico ilegal, segundo a conven9ao, compreende o transporte 

entre estados ou pafses sem o consentimento, notifica9ao ou em conformidade 

de ambas as partes envolvidas na remo9ao e gerenciamento do resfduo 

perigoso. 

A Conven9ao de Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiri9os de 

Resfduos Perigosos e seu Deposito propoe desta forma ser urn suporte para a busca 
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do gerenciamento integrado dos resfduos perigosos no pals. Observe a tabela a seguir, 

que oferece a cronologia da conven<;ao. 

11.3 Hist6rico da Convengao 

"1999 - Protocolo de Compensagoes e Responsabilidades - 0 Protocolo adotado em 

dezembro de 1999 estabelece regras sobre responsabilidades e compensagoes por 

perigos causados por acidentes com resfduos durante exporta<;ao, importagao ou 

disposigao. 

1999 - Declaragao Ministerial - A Declaragao da Convengao, estabelece uma agenda 

para a proxima decada, com enfase especial na minimizagao dos resfduos perigosos. 

1998 - Classificagao e caracterizagao dos resfduos - o grupo tecnico de trabalho da 

convengao concorda em listar resfduos como perigosos ou nao. Estas listas serao mais 

tarde adotadas pelas partes e desse modo ratificando o seu escopo. 

1995 - A emenda chama para a proibigao de exportagao de resfduos de pafses lista 

dos no anexo da conven<;ao para todos os outros pafses partes. Em ordem para 

concretizar fortemente, a emenda foi ratificada por 62 partes presentes no tempo da 

ado<;ao. 

1992 - Convengao da Basileia entra em vigor. 

1989 - Ado<;ao - depois da aclamagao publica contra a indiscriminada transferencia de 

resfduos entre pafses". 
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CAPiTULO XII 

OS RESJDUOS PERIGOSOS E 0 BRASIL 

Os resfduos perigosos constituem, no Brasil, motivo de preocupa~ao das 

autoridades e 6rgaos ambientais, seja devido as quantidades que vern sendo gerados, 

principalmente como resultado da elevada concentra~ao industrial em algumas regioes 

do pafs, seja pela carencia de instala~oes e locais adequados para o tratamento e 

destino final destes resfduos. 

Os quantitativos de resfduos perigosos gerados no pals sao alarmantes. 0 Brasil 

produz 2,9 milhoes de toneladas de resfduos perigosos por ano onde apenas 600 mil 

toneladas sao tratadas dentro dos padroes adequados, segundo o lnstituto Brasileiro 

de Geografia e Estatfstica (IBGE) na Pesquisa Nacional de Saneamento Basico, 

publicada em 2002.0bserve o grafico a seguir ilustrando a situa~ao do gerenciamento 

dos resfduos perigosos. 

12.1.Resfduos Perigosos e Disposi~ao Final 

Em razao da industrializa~ao do pals ser mais recente que nos pafses tradicional 

mente industriais a contamina~ao dos solos em areas de industrias ainda nao 

representa urn problema de magnitude. No entanto, come9ara a adquirir dimensoes a 

partir do momento 8 Resfduos Perigosos: qualquer material descartado que possa 

colocar em risco a saude do homem ou o meio ambiente. Fonte: Compromisso 

Empresarial para Reciclagem, CEMPRE. 2000 da desativa~ao destes p61os industriais 

e a permissao de urn novo uso do solo nestas localidades, como por exemplo, a 

constru~ao de estabelecimentos residenciais ou comerciais. 

As empresas diante da limita~ao da movimenta~ao transfronteiri~a tern recorrido 

a estocagem de seus resfduos de produ~ao em suas propriedades, criando os 

denomina dos aterros cativos ou instala96es de landfarming ou ainda galpoes de 

armazenamento controlado. Poucas empresas possuem incineradores que, alem de 

processar seus pr6prios resfduos, prestam tambem servi9os a outras industrias9. 0 

mercado de incinera~ao no Brasil e incipiente, mas bern promissor. Segundo dados da 

Abetre - Associa9ao Brasileira de Empresas de Tratamento de Resfduos este setor 
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movimenta atualmente, cerca de 50 milhoes de reais queimando apenas 1 0% por ano 

dos resfduos perigosos gerados no Brasil. 

0 co-processamento de resfduos perigosos em fornos de cimento e praticado em 

diversos estados da federac;ao, sujeito ao licenciamento local. No mercado brasileiro, 

cada tonelada de lixo industrial perigoso, queimado por co-processamento, custa em 

media R$ 300. 0 prec;o no mercado internacional e maior entre US$200 e US$ 250. 

0 prec;o no Brasil e bern mais baixo devido a falta de cultura das empresas em 

dar este destino aos seus resfduos. 

Resfduos predominantemente organicos como, por exemplo, borras oleosas, 

resinas, borras de tinta, e que sao mencionados na Convenc;ao de Basileia sobre o 

Controle de Movimentos Transfronteiric;os de Resfduos Perigosos e seu Deposito, 

encontram neste sistema o destino final e adequado gerenciamento. Outros resfduos 

como os PCBs 10, chumbo, resfduos de curtumes, metais pesados, mercurio e oleo 

lubrificante usado tambem se encaixam como alternativa adequada de gerenciamento 

no Brasil. 

Alem da incinerac;ao e o co-processamento as empresas brasileiras utilizam o 

sistema de Bolsa de Resfduos para alcanc;ar o gerenciamento adequado de seus 

resfduos. Espalhadas pelo pals por intermedio das entidades representativas do setor 

empresarial buscam promover a livre negociac;ao entre as industrias dos seus resfduos. 

No entanto, os sistemas de representac;ao industrial nao sao autorizados por lei a 

fiscalizarem o comercio de troca, compra ou venda dos resfduos destes bancos de 

dados. Os orgaos ambientais da Uniao, Estados e Municfpios possuem esta permissao. 

Desta forma este sistema necessita de urn estudo maior para certificarmos que 

efetivamente esta movimentac;ao de resfduos nao acarreta em problemas de saude 

humana e em impactos ambientais no territorio nacional. 
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CAPITULO XIII 

COLETANIA DE LEIS, RESOLUCOES: 

Constituigao Federal art. 225, e C6digo Civil Brasileiro Artigos 159; 1.101 e 

Artigos 1.518 a 1.532 e 1.537 a 1.553 do C6digo Civil; Lei 6.938/81, dispoes sobre: 

Composigao do Sistema Nacional de Meio Ambiente;Competencias do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente; Polftica Nacional de Meio Ambiente, seus fins, 

mecanismos, formulagoes e aplicagao 

Resolugao CONAMA no 01 e no 357 

Resolugao SEMA/PR 031- Licenciamento Ambiental 

Decreto Municipal no 1153/04 

C6digo do Consumidor 

Lei 9.605/98; 

Lei Federal n° 10.267 

Decreto Municipal no 1153/04 

Lei 11.105; 

Lei 9.433 

Conceito Constitucional 

Artigo 225 da Constituigao Federal: 

''T odos tern dire ito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bern 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". 

Responsabilidade Administrativa Subjetiva 

Responsabilidade Civil Subjetiva 

Responsabilidade Criminal 

Objetiva 

Federagao 
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Machado (1996) elenca cinco itens que constituem a aplicagao do princfpio da 

prevengao e precaugao, que sao: 

A. ldentificagao e inventario das especies animais e vegetais de urn territ6rio, 

quanto 

B. A conservagao da natureza e identificagao e inventario das fontes 

contaminantes das aguas e do ar, quanto ao controle da poluigao; 

C. ldentificagao e inventario dos ecossistemas, com a elaboragao de urn 

mapa ecol6gico; 

D. Planejamento ambiental e economico integrados; 

E. Ordenamento territorial ambiental para valorizagao das areas de acordo 

com sua aptidao; 

F. Estudo de impacto ambiental. 

Leis Vigentes no Brasil para Resfduos Domiciliares, lndustriais Perigosos ou nao 

Lei Federal 5.357 de 17.11.1967. Estabelece penalidades para embarcagoes e 

terminais marftimos ou fluviais que langarem detritos ou 61eo em aguas brasileiras, e 

da outras providencias. 

Lei Federal 6.453 de 17.10.77. Dispoe sobre responsabilidade civil por danos 

nucleares e a responsabilidade criminal por atos relacionados com atividades 

nucleares. A lei classifica como crime produzir, processar, fornecer, usar, importar, ou 

exportar material sem autorizagao legal, extrair e comercializar ilegalmente minerio 

nuclear, transmitir informagoes sigilosas neste setor, ou deixar de seguir normas de 

seguranga relativas a instalagao nuclear. 

Lei Federal 6803 de 02.07.80. Estabelece as diretrizes basicas para o 

zoneamento industrial em areas criticas Quanto a poluigao ambiental. 

Leis Vigentes no Brasil para Resfduos Domiciliares, lndustriais Perigosos ou nao 

Lei Federal 7.802 de 11.07.89. Regulamenta desde a pesquisa e fabricagao dos 

agrot6xicos ate sua comercializagao, aplicagao, controle, fiscalizagao e tambem o 

destino da embalagem. 

Portaria 1.469 de 29.12.2000. Estabelece procedimentos para aferir a 

contaminagao do solo e de aguas subterr€meas decorrentes de atividades industriais. 
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Porta ria 204 de 1997. Regula menta o transporte federal rodoviario de produtos 

Perigosos. 

Portaria 053. de 01.3.79. Define o tratamento que deve ser dados aos reslduos 

s61idos perigoso, t6xicos ou nao e, responsabiliza os 6rgaos estaduais de controle de 

polui<;ao pela fiscaliza<;ao da implanta<;ao, opera<;ao e manuten<;ao de projetos de 

tratamento e disposi<;ao dos reslduos s61idos. 

Portaria 03 de 19.01.77. Estabelece normas que obrigam as empresas instaladas 

ou a se instal a rem em T errit6rio nacional a prevenir ou corrigir os inconvenientes e 

prejulzos provenientes da polui<;ao e contamina<;ao do meio ambiente. 

A principal resolu<;ao CONAMA para este trabalho tern por numero 007/94 onde 

se preconiza a vigencia do Brasil na Conven<;ao de Basileia. Esta, revogada no mesmo 

ano, foi substitulda pela 37/94 e esta tambem fora revogada em 1996 atraves da 

Resolu<;ao 23/96. 

Estas altera<;6es ocorreram devido a busca pelo CONAMA de adaptar as 

exigencias Do tratado a realidade brasileira. A seguir observe as resolu<;6es pertinentes 

a conven<;ao. 

Resolu<;6es do Conselho Nacional de Meio Ambiente para Reslduos 

Domiciliares, lndustriais Perigosos ou nao. 

001-A de 23.01.86. Regulamenta o transporte de cargas perigosas conforme 

decreto 88.821 de 06.1 0.83. 

026 de 03.12.86. Cria as camaras tecnicas de recursos hldricos, de polui<;ao 

industrial, de minera<;ao, flora e fauna e agrot6xicos. 

006 de 15.06.88. Obriga as industrias geradoras de reslduos conforme os 

respectivos criterios, apresentar ao 6rgao ambiental competente informa<;6es sobre a 

gera<;ao, caracterlsticas e destino final de seus reslduos. 

013 de 14.09.89. Acrescenta a camara tecnica de acompanhamento e analise 

das solu<;6es propostas para destino final do lixo radioativo produzido do pals da 

respectiva competencia. 

008 de 19.09.91. Veta a entrada de materiais residuais destinados a disposi<;ao 

final e incinera<;ao no pals. 
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Resolug6es do Conselho Nacional de Meio Ambiente para Resfduos 

Domiciliares, lndustriais Perigosos ou nao. 

005 de 05.08.93. Disp6e sobre resfduos s61idos gerados em hospitais, portos e 

aeroportos. 009 de 31.08.93. Disp6e sobre oleos usados. 019 de 29.09.94. Autoriza, 

excepcionalmente, a exportagao de resfduos perigosos contendo bifenilas policloradas 

- PCBs. 

013 de 13.12.95. Estabelece que toda empresa que produza, importe, exporte, 

comercialize ou utilize substancias controladas, devera estar cadastrada junto ao 

IBAMA. 

228 de 20.08.97. Autoriza ate 31.12.97, em carater excepcional, a importagao de 

resfduos de acumuladores eletricos de chumbo, observando a legislagao internacional 

vigente (Convengao de Basileia). 

257 de 30.06.99. Define criterios de gerenciamento para destino final ambiental 

adequado de pilhas e baterias conforme especffica. 

258 de 26.08.99. Torna obrigat6rio as empresas fabricantes e importadoras de 

pneumaticos coletar e dar destino final ambiental adequado aos pneus inservlveis no 

pals. Fonte: Resolug6es citadas do CONAMA. 

No entanto a existencia de leis, resolug6es e normas citadas anteriormente, nao 

sao suficientes para o gerenciamento adequado de todos os reslduos perigosos 

gerados em territ6rio brasileiro. Estudos anteriores ja averiguaram e alertaram para esta 

afirmagao mencionada. VALLE aponta a situagao do gerenciamento integrado dos 

reslduos s61idos perigosos e tambem as tendencias da legislagao brasileira. Considera 

como existente uma estrutura de fiscalizagao e uma legislagao falha em varias regi6es 

do pals (VALLE:2000:182-1986). WERNECK, alerta novamente para a legislagao de 

reslduos s61idos perigosos afirmando diante dos estudos anteriores que existem 

equfvocos em hierarquias de atuagao entre os organismos nacionais ambientais no 

tocante a ag6es punitivas transgredindo o princfpio da legalidade 15. (WERNECK: 

2001 :2) 

No entanto as normas sao urn consentimento do Estado aos tratados e leis 

vigentes 16 e que o mesmo desempenha o papel primordial na definigao do interesse 

publico. Alem disto, o Estado tern por fungao a regulagao da vida humana em ag6es 
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envolvendo o meio ambiente quando estabelece normas tecnicas, leis, multas, criterios 

de licenciamento ambiental. Oeste modo sao necessarios todos os aparatos das leis 

somados as racionalidades tecnicas para que as poHticas publicas brasileiras de 

resfduos e as que envolvam a Convengao de Basileia sejam eficientes nos 

gerenciamentos dos resfduosperigosos no pals. (RIBEIRO: 2002:3). 



49 

CAPITULO XIV 

A SEGURAN9A QUlMICA 

0 conceito de seguran9a ambiental e central para o estabelecimento da ordem 

ambiental internacional.. Faz refletir sobre a necessidade de manter as condi96es da 

reprodu9ao da vida humana no planeta. 

Diferente do que ocorreu com o desenvolvimento sustentavel, que foi sendo 

elaborado ao Iongo de varias reuni6es internacionais e esta servindo como uma base 

para a implementa9ao de polfticas , a ideia de seguran9a ambiental global nao esta 

configurada como urn conceito que leva a a9ao , mas a implementa9ao de estrategias 

por uma unidade polftica. Ela evolui de maneira mais lenta, encontrado muito mais 

resistencia que o conceito anterior (ELLIOTT 1998: 238) 

A produ9ao de resfduos pelo planeta tern refor9ado cada vez mais a no9ao de 

sociedade de risco, devido ao fato de nos encontrarmos diante de uma questao de 

natureza global. 

Os riscos tecnol6gicos a que estamos expostos atualmente afetam extensas 

superficies, que superam os limites de urn Estado, permanecendo ativo em sua carga 

nociva atraves do tempo, o que torna praticamente impraticavel contabilizar o seu 

numero de vftimas. 

Os resfduos contemplados na Conven9ao de Basileia nao conhecem fronteiras e 

representam urn perigo a vida existente, pois causam problemas irreversfveis para o 

meio ambiente e para a saude humana. 

Para evitar uma catastrofe em escala mundial, ou como ficaria mais claro, para 

manter o atual estado das coisas e da divisao do poder mundial, estabeleceram-se 

regras internacionais, para impedir que as a96es humanas desencadeiem processes 

como os apontados acima. Essa e uma das bases da ordem ambiental internacional 

(Ribeiro, 2001:114), porem, na medida em que as quest6es ambientais deixam de ser 

tratadas apenas nas esferas tecnicas ou cientlficas, passam a se vincular a outras 

quest6es internacionais, como as rela96es entre os pafses do norte e do sui; rela96es 

entre pafses industrializados. 

Por interesse publico compreende-se o que permite manter as estruturas 

essencia is da coletividade, sejam as estruturas polfticas (institui96es), 
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economicas(bem-estar), sociais (estabilidade), culturais (valores e patrim6nio) ou 

ecol6gicas. (PRESTRE: 2000:64). 

A esse respeito a recente obra do astr6nomo da Corte Real Brit{mica, Sir Martin 

Rees, "Our Final Hour" aponta algumas das grandes ameac;as que a evoluc;ao 

tecnol6gica trouxe para a sociedade contemporanea. 

Os problemas ambientais se relacionam agora com a alta polftica internacional 

em virtude de seus enlaces potenciais com a distribuic;ao do poder econ6mico e com as 

questoes da seguranc;a nacional. A noc;ao de seguranc;a ambiental e multiforme e seu 

carater inovador, discutlvel. 0 conceito abrange urn conjunto de fen6menos diversos, 

sendo uns, classicos, outros mais recentes ou que ganharam dimensoes novas. 

A diversidade de concepc;oes de seguranc;a ambiental reflete duas preocupac;oes 

distintas. Uns abordam esta noc;ao de urn ponto de vista essencialmente analftico. 

Outros se interessam em maior medida por seu carater normativo e instrumental 

(LEPRESTRE, 2000: 475). 
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CAPITULO XV 

A LEGISLACAO DE RESIDUOS E 0 BRASIL 

Urn fator que dificulta o gerenciamento dos resfduos perigosos no Brasil e a 

carencia de leis especfficas e de regulamentos mais restritos sobre a gera<;ao e destino 

dos resfduos s61idos. 

0 Brasil nao possui uma Polftica Nacional de Resfduos S61idos Domiciliares, 

lndustriais, Perigosos ou nao Perigosos. A ausencia da lei dificulta a explora<;ao da 

conven<;ao em territ6rio nacional. 

Alem dos princfpios gerais do Direito Publico e Administrativo13 que devem ser 

observa dos pelo direito ambiental, a elabora<;ao de normas e polfticas de prote<;ao ao 

meio ambiente sao especificamente orientadas por tres princfpios: o da preven<;ao: 

estabelecido no artigo 2 da lei 6.931 de 1981, conhecida como a Polftica Nacional 

Brasileira de Meio Ambiente, a qual especifica que as medidas que visem a preven<;ao 

de danos ao meio ambiente devem ter prioridade sobre aquelas que visem sua 

repara<;ao; poluidor paga dor estabelecido pela lei mencionada anteriormente em seu 

artigo 4, que obriga o polui dor, independente de existencia de culpa, indenizar ou 

reparar, danos causados ao meio ambiente; coopera<;ao, estabelecida pelo artigo 225 

da Constitui<;ao Federal Brasileira de 12 Os sistemas mantidos pelas industrias como a 

FIESP - Federa<;ao Nacional das lndustrias do Estado de Sao Paulo ou ainda a 

FIRJAN - Federa<;ao Nacional das lndustrias do Estado do Rio de Janeiro sao 

exemplos de manuten<;ao de bancos de dados de Bolsa de Resfduos . 

Alem da Lei de Crimes Ambientais a Constitui<;ao Federal de 1988, mencionada 

anteriormente, dispoe de capftulos sobre o gerenciamento de resfduos s61idos 

perigosos. 

0 artigo 23, por exemplo, relata a competencia dos municfpios no tocante ao 

combate da polui<;ao em suas diversas formas. 0 inciso 3 do capitulo 225 menciona 

que condutas lesivas ao meio ambiente estarao sujeitas as san<;oes penais. Somando

se a Constitui<;ao Federal Brasileira e a Lei de Crimes Ambientais o pals esta 

regulamentado com leis federais, decretos e normas tecnicas no tema. 
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Lei Federal numero 9605 que disp6e sobre as san(f6es penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providencias 

- Lei de Crimes Ambientais. 

Conforme artigo publicado por Luana Louren<fo/AB 

www.saopaulo24horas.com/meio-ambiente/ em 18 de maio de 2009, cientista vao 

mapear risco do aquecimento global em dez cidades brasileiras. 

Brasilia 

Pesquisadores do Institute Nacional de Ciencia e T ecnologia para Mudan(fas 

Climaticas (INTC-MC) vao mapear as vulnerabilidades de dez mega-cidades brasileiras 

diante dos impactos das mudan(fas climaticas. De acordo com o coordenador do 

institute, Carlos Nobre, a finalidade e identificar OS problemas para direcionar as 

polfticas publicas de adapta(fao das cidades e facilitar o calculo do custo do 

aquecimento global para a economia brasileira. 

Os mapas deverao indicar as fragilidades dos centros urbanos diante de 

impactos do aquecimento global ligados a saude - como o aumento ou surgimento de 

novas doen<fas e a situa(fao das zonas costeiras, que perderao area com a eleva(fao do 

nfvel do mar. Alem disso serao abordadas as areas de ecologia urbana, recursos 

hfdricos e desastres naturais, como as cheias e secas extremas que tern atingido o pafs 

nos ultimos meses 

Com investimento inicial de cerca de R$1 milhao, o diagn6stico vai come(far pelas 

cidades do Rio de Janeiro e Sao Paulo, e os primeiros resultados serao divulgados em 

mar<fo de 2010. Os estudos para Porto Alegre, Curitiba, Brasilia, Salvador, Recife, 

Fortaleza, Belo Horizonte e Belem ainda dependem de recursos, que estao sendo 

negociados como Ministerio do Meio Ambiente, segundo Nobre. 

Os mapas serao mais qualitativos do que quantitativos, de acordo com o 

pesquisador, inclusive pela falta de estudos especfficos sobre as cidades para subsidiar 

o levantamento. "Por exemplo, para detalhar com mais precisao os impactos do 

aumento do nfvel do mar no Rio de Janeiro seriam necessaries mapas topograficos 

com resolu<fao de 1 e 2 centimetres, os atuais tern resolu<fao de meio metro (50 

centfmetros), citou. 
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E. uma maneira de achar urn atalho mais rapido para implementar medidas que 

sao urgentes. E. importante ter urn primeiro mapa para mostrar a dire<;ao aos tomadores 

de decisao", acrescentou Nobre, que tambem e pesquisador do lnstituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (lnpe) e secretario-executivo da Rede Brasileira de Pesquisas 

sobre Mudan<;as Climaticas Globais (Rede Clima) 

Os resultados poderao substdiar polfticas de governo locais e nacionais de 

investimentos em adapta<;ao para os impactos do aquecimento global, inclusive o Plano 

Nacional sobre Mudan<;as Climaticas 

Apesar da preocupa<;ao com as cidades, Carlos Nobre argumentou que nao se 

pode desviar o foco do debate sobre mudan<;as climaticas no Brasil decorrentes do 

desmatamento da Amazonia, principal fonte de emiss6es de gases de efeito estufa do 

pals. 

"Reduzindo as emiss6es nas cidades nao vamos reduzir significativamente 

emiss6es brasileiras. A enfase na redu<;ao de emiss6es nas cidades nao pode ser 

maior que a enfase na redu<;ao do desmatamento. As cidades tern que ter 

relacionamento muito forte com emiss6es de desmatamento e de agricultura", 

ponderou". 

Conforme Daniel Mei/Abr- Conforme artigo publicado por Luana Louren<;o/AB

www .saopaulo24horas.com/meio-ambiente/ 

Sao Paulo - "0 licenciamento ambiental da restaura<;ao e pavimenta<;ao da 

BR-319, entre Manaus (Amazonas) e Porto Velho (Rondonia), e uma "guerra", afirmou 

hoje(1 0) o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mine ao se referir a disputa da area 

ambiental com outras pastas dentro do governo federal". 

Mine ressaltou que a estrada que liga Manaus a Porto Velho "cruza a area 

mais preservada da Amazonia", por isso nao e possfvel abrir mao das exigencias de 

compensa<;ao dos impactos no meio ambiente. 

Segundo o ministro, o licenciamento para a obra "nao vai sair se nao cumprir 

todas as condi<;6es [exigidas pelos 6rgaos ambientais]". 

lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais divulgou ontem 

(9) urn parecer rejeitando o Estudo de lmpacto Ambiental (EIA) apresentado pelo 

Departamento Nacional de lnfraestrutura de Transportes (Dnit) para o 
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empreendimento. 

0 EIA nao reune as mfnimas condic;.:6es e informac;.:6es que permitam avaliar a 

viabilidade ambiental do empreendimento. Ao se considerar a avaliac;.:ao de impactos e 

as correspondentes medidas mitigadoras propostas, o quadro piora", aponta o 

parecer". 



CAPiTULO XVI 

GESTAO DE RISCOS: 
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Processo por meio do qual toma-se decis6es aceitando ou nao o perigo potencial 

teoricamente conhecido ou que entenda-se que pode minimizar, com o uso de 

informac;6es. 0 tratado de Quioto, os Princfpios do Equador e as ac;6es do homem, 

levaram os bancos e as organizac;oes a elaborarem urn trabalho voltado a protec;ao 

ambiental, e com isso, criou-se uma serie de requisitos e relat6rios sobre seus trabalhos 

e preocupac;ao com o Meio Ambiente. Com isso apareceu a oportunidade das 

empresas e bancos tratarem e divulgar em seus relat6rios, informac;6es sobre o 

ass unto. 

E sem nenhuma duvida importantfssimo em toda empresa, ainda mais em urn 

mercado globalizado, onde os resultados de algum pals em outra parte do mundo, 

provoca conseqOencias de ordem financeira em outro(s) pais(es). A economia e 

ativada dia-a-dia em qualquer parte do mundo. Ecoeficiencia, comunidades 

sustentaveis e conscientizaqao sao fatores chaves que os bancos precisam ter atenc;ao 

quando da analise de projetos de financiamentos. 

Hoje, estao previstos que os bancos signatarios dos Princfpios do Equador, 

analisem projetos de valores a partir de USD 1 Omilh6es(com estudos para ser USD 

5milh6es). Desta forma entendo que esta bastante expressivo este patamar e 

apresento a sugestao para no caso ser de valores a partir de UED 2,5 milh6es. Podend, 

para viabilizaqao, estipular nfveis de valores, a cada ano. Exemplo: em 2010 para 

projetos partir de USD 5milh6es; a partir de 2011 a partir de USD 4 milh6es, 

sucessivamente. Nos nfveis que se encontram atinge uma pequena parcela das 

empresas, ou seja, somente a partir de clientes Middle Market, CIB. Mapa de Risco 

Ambiental: o que deve ser verificado na sua elaboraqao: A protec;ao do meio ambiente e 

hoje uma incumbencia dos povos do planeta. Enquanto cidadaos temos 

responsabilidade na materia. Extensas areas e recursos naturais estao sob soberania 

brasileira, e devem ser defendidos e protegidos para as futuras gerac;6es da 

humanidade, sem prejufzo do nosso e do seu desenvolvimento. 

Apesar disso, somos ainda surpreendidos por desastres ambientais de grandes 

proporc;oes como, por exemplo, o que ocorreu meses atras no norte do estado do Rio, 
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quando o vazamento de dejetos industriais poluiu um afluente do rio Parafba do Sui, 

deixando populac;6es inteiras sem abastecimento de agua, e com o meio ambiente 

degradado e insalubre. Torramos anualmente largas extens6es de terra sem qualquer 

cuidado. Nestes ultimos dias, uma carreta tombou em Sao Paulo, liberando um gas que 

afetou gravemente toda uma area urbana: e isso por causa de um buraco numa 

avenida.Quais areas sao essas incendiadas, que relac;ao custo-beneffcio traz sua 

destruic;ao, que gas, que carreta, que avenida e que buraco? S6 se soube depois dos 

acidentes. 

As conseqOencias de desastres desse porte demoram a ser totalmente 

contabilizadas. Mas nao ha duvida de que os custos sao altrssimos para o pals. E no 

conjunto para o planeta. E assim convivemos com areas e situac;6es de risco ambiental 

de natureza e gravidade diferentes. Em varios pontos do nosso territ6rio, podem, de um 

momento para outro, evoluir para dar Iugar a outras catastrofes que poderiam talvez ser 

evitadas- caso conhecidas a tempo. Torna-se 6bvia a necessidade de atuar de forma 

preventiva. 

Mas a propria formulac;ao de polfticas publicas e de projetos privados para 

preservac;ao ambiental se torna diffcil, face a dispersao de dados e informac;6es, 0 que 

dificulta a identificac;ao, localizac;ao e dimensionamento precisos dos riscos ambientais 

existentes em nosso territ6rio. lnformac;6es dispersas, atuac;6es descoordenadas, tudo 

atrasado - o desastre chega sempre primeiro. A falta de padronizac;ao e de 

obrigatoriedade na contabilizac;ao ambiental tern possibilitado fraudes, alem da 

dificuldade nas analises e decis6es. 

As empresas devem apresentar relat6rio socioambiental e econonimo-financeiro 

que deve destacar os projetos e polfticas sua, de seus clientes, fornecedores, parceiros, 

colaboradores e stakholders, visando apresentar de forma transparente sua posic;ao 

atual, assim como sua estrategia de sustentabilidade para o futuro, onde devera 

inclusive informar sua polftica de qualidade, quest6es de seguranc;a e confiabilidade, 

mostrando buscar satisfazer o cliente com relac;ao ao conjunto de boas condutas que 

procede. As pessoas/empresas precisam da atenc;ao da empresa, pois sao seus 

clientes. 
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CAPITULO XVII 

RISCO DE CREDITO - PODE SER DESDOBRADO E INCORPORADO AOS RISCOS: 

Conforme cita os autores entendo que todos os riscos estao inseridos dentro do 

Risco de Credito. 0 tratado de Quioto; do Equador (ainda sao alguns bancos que sao 

signataries); Basileia, todos sao princfpios, que os bancos devem considerar no Risco 

de Credito. 

Se nao cuidarmos da agua e do meio ambiente(grifo nosso), nao havera 

vida(humana, animais e plantas). Oeste forma nao ha o que produzir/consumir. Em urn 

primeiro momento, nao havera consumidores dos produtos de empresas que nao estao 

ambientalmente certificadas, ou seja, a propria sociedade, cuidara de excluir as 

empresas que nao estejam operando ao amparo dos requisites ambientais. 

Fortuna Eduardo, em sua obra Mercado Financeiro, orienta que risco e 

possibilidade de perda e que mais recentemente os riscos tern aumentado para as 

lnstituig6es Financeiras, ao passo que alem de assumir o risco de emprestar os 

recursos obtidos do deposito de seus clientes, tambem assumem riscos dos chamados 

derivatives, que tern em seu bojo a variagao da taxa cambial. 

0 Risco de Credito pode teras seguintes subdivis6es: 

Risco de Mercado 

Risco Legal: 

Risco de Sustentabilidade 

Risco de legislagao 

Risco tributario 

Risco de contrato 

Princfpio da precaugao 

Risco do pafs 

Risco politico 

Risco de falta de pagamento. 

Risco T ecnologico 

Risco da lnformagao 
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A hist6ria da concessao de credito bancario no Brasil esta relacionada com a 

evoluc;ao das quest6es ambientais. Ate a decada de 70 e parte dos anos 80 nao havia 

maiores preocupac;6es ambientais ou mesmo sociais. 

Risco de credito existe desde a concessao ate a efetiva liquidac;ao. 0 risco de 

credito ocorre quando as contrapartes, nas operac;6es de credito, ou outros 

instrumentos financeiros, nao estao dispostas ou nao aptas a cumprir as obrigac;6es 

contratuais. 

Dentro de urn contexto de integrac;ao dos mercados financeiros, em urn 

ambiente altamente competitivo, torna-se tambem importante analisar se a motivac;ao 

das instituic;6es financeiras em considerar as quest6es ambientais esta limitada ao fato 

destas representarem risco financeiro efetivo, ou se os bancos sao conduzidos a aderir 

ao comportamento da concorr€mcia, com o prop6sito de mitigar risco de reputac;ao; e 

ate se utilizar do comprometimento com as quest6es ambientais como sinal para o 

mercado de que a instituic;ao e confiavel e, assim, obter vantagens competitivas. 

A opc;ao de abordar os Princfpios do Equador surgiu da ideia de dar enfase aos 

impactos na conduta ambiental dos bancos signatarios brasileiros, destacando inclusive 

sua participac;ao na sustentabilidade das atividades de seus signatarios. 

Segundo Adami (1997), com a Lei 6938/81, o credito passou a ser considerado 

instrumento de comando e controle ambiental. 

A Lei 9605/98 aborda as situac;6es em que a atividade bancaria possa ser 

considerada lesiva ao meio ambiente, inclusive no tocante a atuac;ao dos gestores dos 

bancos ("gestao temeraria ambiental"), prevendo sanc;6es penais e administrativas tanto 

para os bancos quanto para seus administradores. Afirma que a Constituic;ao Brasileira 

pressup6e a responsabilidade dos bancos na concessao de credito. 

0 Artigo 225 da Constituic;ao Federal (BRASIL, 1990) encerra o dever do Poder 

Publico, de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as gerac;6es 

presentes e futuras, mas tam bern imp6e o mesmo dever a "coletividade". 

Para Adami (2004 apud MARQUES, 2006) este conceito constitucional de 

"coletividade" e, para OS bancos publiCOS OU privados, uma prioridade urgente, pois, nao 

se pode admitir que os bancos estejam fora do escopo que se refere a coletividade no 

artigo supra mencionado. 
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Fundamenta-se no Art. 12 da Lei 6938/81, diz que:" As entidades e 6rgaos de 

financiamento e incentivos governamentais condicionarao a aprovagao de projetos 

habilitados a esses beneffcios ao licenciamento, na forma da Lei, e ao cumprimento das 

normas, dos criterios e dos padroes expedidos pelo CONAMA". (BRASIL,1981). 

A lei estabelece a perda ou atribuigao de restrigoes sobre beneffcios fiscais 

concedidos pelo poder publico ou sobre linhas de credito em bancos oficiais, para quem 

descumpri-la (MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, 2005). 

Outra via importante para a preservagao ambiental e a criagao e oferta de linhas 

de credito para financiar iniciativas que busquem reparar danos ou melhorar aspectos 

ecol6gicos, e essa modalidade e oferecida por 33,3% dos bancos. Os recursos sao 

empregados em projetos de reflorestamento ou desenvolvimento de tecnologias, como 

o uso de energia solar como combustfvel para autom6veis. 

0 Banco do Brasil e exemplo disso, atuando como agente financiador 

repassador do Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES), para 

emprestimos aos projetos do Biodiesel e do Proinfa (Programa de Apoio Financeiro a 

lnvestimentos em Fontes Alternativas de Energia Eletrica). 

As praticas ambientais dos clientes foram avaliadas por 35,0% das instituigoes 

para definir a concessao de financiamentos. Os bancos verificaram, por exemplo, se 

eles possuem licengas ambientais, desenvolvem boas praticas de gestao, garantia de 

seguranga e saude do trabalhador, ou, ainda, se suas atividades sao danosas aos 

recursos naturais ou a sociedade. 0 uso desse criteria e fundamental para estimular 

praticas corretas bern como para valorizar as instituigoes que as adotam. 

0 Risco de Cn!dito para os bancos e a maior fonte de recursos para a 

implementac;ao dos Princfpios do Equador (grifo meu). 

Com a utilizagao do Risco de Credito os bancos ao o fazer de uma boa forma, 

estarao atendendo a questao Sustentabilidade. Na analise de risco de credito deve-se 

observar alem dos princfpios do Equador, todos os itens relevantes para contribuir com 

a sociedade e com o mundo. Deve-ser ter como foco principal, alem da questao de 

seguranga e liquidez, atender aos demais riscos, nos quais esta inserido o Risco 

Ambiental e Risco de Sustentabilidade. 
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Podera ocorrer problema de default do tomador, com: fluxo de caixa(podendo 

ser no curto e no Iongo prazo) com custos de descontaminagao, bern como 

decorrentes de ajustes de investimentos para alterar o processo produtivo em face de 

exigencia legal. Alterar as prioridades de pagamento, por exemplo com falencia 

quando tern problemas relativos ao meio ambiente com risco de saude publica - os 

gastos com estes e prioridade. 

Assim os bancos devem dar maior enfase no fluxo de caixa. Na fungao de 

executivo de credito deve julgar os riscos que causam impacto no fluxo de caixa, de 

empresa e projeto, que podem ser criadas em situagoes nao previstas, tais como agoes 

governamentais. 

Os stakholders podem ser afetados e reagem para se proteger e reduzir 

impactos ao meio ambiente e isto provoca reagao do publico; mudanga de mercado e 

tambem em face de questao polftica. Este pode ser diferente em algumas instituigoes 

financeiras. 

Utilizar da Avaliagao de risco ambiental em operagoes de credito deve ser 

instrumento para contemplar as consideragoes ambientais e procedimentos de risco de 

credito. Grande parte dos bancos utilizam as diretrizes socioambientais do IFC e do 

Banco Mundial para avaliagao de risco, principalmente os signatarios dos Princfpios do 

Equador em que os bancos se comprometem a fazer avaliagao ambiental para valores 

acima de U$ 1 0 milhoes( entendo que deve ser para projetos a partir de U$ 5 milhoes

grifo nosso). 

A. Os projetos sao classificados em categorias: aqueles que tern impactos 

significativos ao meio ambiente. Ex: afetar minorias; irreversfvel, herangas 

culturais, realocagao de pessoas. Neste deve-se considerar os impactos 

positivos e negativos, comparando-o com projetos viaveis 

B. lmpactos potenciais ambientais - areas importantes - ex: regioes 

diferentes(mangues, florestas, regioes geladas) 

C. aquele projetos cujo impacto ambiental mfnimo. 

Em ambos os caso devemos utilizar born senso e agir proativamente 

0 Banco Mundial e o IFC oferecem urn guia para orientar 

a variavel ambiental e mais considerada, pelos bancos signatarios do tratado do 
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equador, que os nao signatarios., no processo de gerenciamento de risco de 

credito(rating, princing, costing, and monitoring). Desta forma os riscos dos bancos 

signatarios terao mais facilidade na mitiga<;ao de riscos. 

Bancos signatarios consideram mais os riscos ambiental e por terem maiores 

informa<;6es, nos casos em que entende, procede work out, com antecedencia em 

rela<;ao aos nao signatarios, ou seja, antes da fase problematica 

0 inverso ocorre pelos nao signatarios, que na fase de work out, consideram mais o 

risco ambiental que os bancos signatarios. Assim estudos conclufram que os bancos 

signatarios tern seu risco reduzido em rela<;ao aos nao signatarios. 

Oeste estudo entendemos que os bancos signatarios apresentam melhor qualidade de 

seus ativos. 

Considerando os bancos signatarios e os nao signatarios, havera grande 

divergencia quanto ao requerimento do capital e de seus resultados. Como retorno, 

quanto maior a quantidade e qualidade de informa<;6es, melhores serao os resultados 

obtidos. Bancos que adotam o metodo IRB, deverao desenvolver estruturas internas 

que sao capazes em gerar e ter informa<;6es confiaveis e em menor prazo. 
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CAPITULO XVIII 

RISCO DE SUSTENTABILIDADE: 

Conforme pesquisas realizadas, entendemos que este e o principal assunto 

focado atualmente. Ja ha alguns bancos atuando de forma significativa neste processo. 

Os bancos que quiserem manter uma posi<fao "saudavel" estarao cada dia mais, 

dedicando e intensificando esfor<fOS na busca do incremento da questao 

Socioambiental, em toda sua estrutura a partir de sua alta gestao, Executivos, 

Gerentes, colaboradores, parceiros, enfim stakholders. Pesquisas demonstram, no 

nosso caso, que ja ha uma corrida dos bancos Latino-Americanos, para esta 

empreitada. Devemos (como cidadaos) estar atentos as a<f6es promovidas pelos 

bancos e seus parceiros. 

Visando obter maiores fontes de prote<fao ao Meio Ambienta a sustentabilidade e 
o principal assunto que devemos focar e envidar esfor<fOS no sentido de obtermos 

melhores e maiores resultados no presente e no futuro de forma que nao prejudique ou 

nao comprometa a qualidade de vida no futuro. 

0 conceito de Sustentabilidade surgiu em 1972 como a forma de equilibrar as 

a<f6es do homem, o desenvolvimento humano, social e da natureza. Devemos crescer 

de forma sustentavel. 

Para que possamos dar maior importEtncia e manter as pesquisas e 

monitoramento para buscar recuperar e melhorar o meio ambiente, tao degradado que 

se encontra, o risco de sustentabilidade e o principal risco que devemos cuidar, pois 

sem resultados positivos, nao ha como as empresas e suas parceiras(Associa<f6es, 

ONG'S, e colaboradores) manterem a estrutura e viabiliZa<faO dos estudos, pois ambos 

demandam investimentos. 

Devemos considera-la como uma sendo a longevidade e solidez das empresas, 

onde 0 planejamento e parte primordial para 0 desenvolvimento deste tao importante 

quesito na vida das empresas. 

E preciso que as empresas e a sociedade cada vez mais, com suas a<f6es 

prestem uma prote<fao ambiental. 
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A sustentabilidade deve ser urn desafio s6cio-ambiental que todas empresas 

devem ter para com a sociedade. Todos(empresas; associa<;6es, pessoas; Ong's) sao 

importantes na busca de uma vida melhor. As empresas precisam ter produtos; 

servi<;os, clientes; fornecedores; parceiros e colaboradores que busquem resultados 

positives e constante aplicabilidade na recupera<;ao e prote<;ao do meio ambiente. 

Conforme site BNDES, geralmente, quando ouve-se o termo "sustentabilidade" a 

ideia e diretamente associada ao Meio Ambiente. No entanto, sustentabilidade vai muito 

alem do cuidado com o planeta. 

Trata-se do equilfbrio entre as tres esferas do desenvolvimento sustentavel: 

• Social: ser socialmente justo, primando pelo bem-estar da sociedade: produtos e 

servi<;os que aliam o setor financeiro e geram solu<;6es socioambientais e 

economo e socialmente correto. Deve-se buscar oportunidades de neg6cios. 

• Economico: ser economicamente viavel, gerando lucro com responsabilidade; e 

• Ambiental: ser ecologicamente correto, visando a sustentabilidade do planeta. 

Ecoeficiencia (agua, energia, emissao de C02).Analisar os impactos diretos e 

indiretos, atraves de uma gestao de riscos de credito(certifica<;6es, parceiros) 

• Polftica: relacionada aos direitos humanos. 

• Rela<;6es lnternacionais: que envolve o princfpio da precau<;ao Oa citado em item 

especffico), preven<;ao da mudan<;as climaticas com coopera<;ao cientffica e a 

preven<;ao de guerras. 

Buscando transformar a teoria em pratica: 

Fazendo o tripe com Relat6rios, Marca e Comunica<;ao 

Para que os bancos e seus parceiros(clientes, fornecedores, investidores, 

s6cios/acionistas e colaboradores) busquem a sustentabilidade e precise poHtica e 

qualidade, com questoes que alem do risco ambiental, como acess6rios a este Risco 

Ambiental e o risco de sustentabilidade, tomam precau<;ao, tais como: seguran<;a, 

legalidade; satisfa<;ao do cliente que sera cada vez mais exigido(ex: selo verde); 

garantia e cortesia, controle de qualidade, visao de Iongo prazo com sistemas, 

procedimentos e processes que sejam inteiramente. 
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Urn projeto ambiental e social, juntamente com a forte gestao no Risco Ambiental 

e Risco de Mercado, com gerentes, controles e processos, nos bancos, colaborarao 

para a possibilidade de melhores neg6cios e oportunidades para os bancos. 

0 Risco de Sustentabilidade e o principal Risco, pois e com o fruto dos 

resultados positivos das empresas que se pode viabilizar os estudos, recupera<;ao e 

manuten<;ao de pesquisas e investimentos nas quest6es ambientais. Precisamos 

pensar em agora e agir para termos urn processo duradouro e de Iongo prazo, fazendo 

neg6cios, opera<;6es e comunidades sustentaveis e envolver, conscientizar e 

sensibilizar quanto ao meio ambiente. 

Os valores de a<;6es passam cada vez mais ter rela<;ao com o gerenciamento do 

risco ambiental, pois a questao ambiental passou a agregar valor, independente de seu 

retorno. 

Reciclagem e renda - sustentabilidade - Empreendimentos sustentaveis: 

Resultados, Emprego e renda e urn dos fatores importantes no presente e no futuro, 

pois e do fruto deste resultado que se pode obter melhores condi<;6es de vida. 

Na pratica entendemos que a licen<;a ambiental nao e suficiente para 

concluir que a empresa esta apta ambientalmente. Faz-se necessaria 

projeto completo e detalhado, bern como as demonstra<;6es no Balan<;o e 

relat6rio social(comentado no item. 

Necessidade de localiza<;ao dos riscos. Nessas circunstancias - se e para 

realmente dimensionar, ordenar, reconhecer prioridades e aproveitar ao maximo os 

recursos publicos e privados disponfveis - torna-se fundamental urn instrumento que 

reuna o mfnimo de informa<;6es disponfveis. Ora, a maior parte dos riscos ambientais 

sao fenomenos geograficos, que podem ser localizados no espa<;o ffsico e, portanto, 

podem ser representados em mapas, que - uma vez reunidos - constituiriam urn "Atlas 

de Riscos Ambientais". 

Necessidade de divulgar informa<;6es que fundamentem a ado<;ao de polfticas 

publicas nos diferentes nfveis da federa<;ao, que orientem a a<;ao da iniciativa privada e 

indiquem providencias de toda sorte que possam ser tomadas. Em resumo, urn 

instrumento para ajudar o pals na preserva<;ao dos recursos naturais existentes, na 
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ado<;:ao de medidas preventivas em sua defesa e utiliza<;:ao e no paulatino 

enfrentamento das situa<;:oes de risco ambiental. 

E, se tudo isso nao for suficiente, urn atlas de riscos ambientais ainda podera ter 

uma outra importancia fundamental e pratica na educa<;:ao. 0 que quer que se possa 

dizer, nada substitui urn born instrumento didatico para formar as pr6ximas gera<;:oes. 

Nao adianta nada nos confortar pretendendo fazer com que a preocupa<;:ao com o meio 

ambiente se propague na sociedade em geral a partir da escola, tornando o assunto 

objeto de disciplina obrigat6ria ou por outro tipo de providencia meramente formal. 

A influencia da escola nesse tipo de problema e limitada pela capacita<;:ao do 

professor. Na forma<;:ao dos futuros professores, esse instrumento permitira criar neles 

a consciencia dos riscos ambientais, como urn novo tipo de fato com implica<;:oes 

ambientais e sociais, geograficamente notados, localizados, ordenados e 

dimensionados. E isso tera grande influencia na forma<;:ao das novas gera<;:oes. Os 

novos professores poderao demonstrar grafica e identificar o novo desafio que seus 

alunos terao que enfrentar. E urn tipo de obra que provavelmente nunca se terminara 

de fazer. Sera mais urn trabalho de aproxima<;:oes sucessivas, no qual cada versao 

aperfei<;:oara a anterior e abrigara o que vier a surgir de novo e relevante. Afinal, a 

humanidade mapeia seu ambiente ha seculos e tern enorme experiencia acumulada 

nisso. E s6 reconhecer a sua relevancia. 

Como cabe<;:a dos sistemas de geociencias e recursos naturais, o IBGE esta 

constitucional e tecnicamente capacitado a coordenar a coleta destes dados, promover 

a crltica das informa<;:oes coletadas e elaborar urn trabalho consistente e competente de 

mapeamento dos riscos ambientais do Brasil. Tern excelente reputa<;:ao internacional, 

fortes la<;:os com agendas internacionais de fomento e pesquisa. Provavelmente 

poderia atrair aten<;:ao e recursos externos para auxiliar o financiamento do projeto. 

Pode parecer uma providencia modesta, mas por ser modesta, corre o risco de ser mais 

eficaz. 
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CAPITULO XIX 

RISCO DE MERCADO: 

FORTUNA, Eduardo, comenta que sao as mudanc;as de valores entre Ativos e 

Passives, sob gestao das lnstituic;6es financeiras, atrelados ou nao a taxa de juros ou 

de cambio - os tltulos negociados no mercado como renda variavel ou no mercado 

imobiliario, enfim, riscos nos bancos derivam de variac;6es de taxas de juros e taxas de 

cambio, ah3m do risco de inadimplencia. 

Este risco vern crescendo face as securitizaq6es de ativos - com marcac;ao de 

mercado de titulos; pela complexidade de negociac;6es com derivatives; aumento da 

volatilidade da taxa de cambio com a extinc;ao do d61ar norte-americana na decada de 

1970 e mais recentemente pela integrac;ao dos mercados financeiros; bern como pelo 

crescimento das atividades dos bancos na industria financeira. 

Aparece face a alteraq6es dos prec;os, o qual e verificado atraves da oscilac;ao 

dos valores das posic;6es em aberto ou nos ganhos o que preocupou os bancos depois 

que a economia "mundial" apresentou instabilidade (infcio 1970). 

Saunders(2000) classifica risco de mercado aqueles que os bancos enfrentam 

quando faz redhg nas operaq6es de ativo e passivo. Este autor entende que o Risco 

Ambiental alem do seu proprio risco (mercado) e tambem uma variavel de risco de 

mercado, e que pode-se utilizar do calculo VaR(Va/ue at Risk). 

Empresas poder estar historicamente com boa posic;ao de incremento do valor 

de suas ac;6es, mas caso nao possuam uma adequada gestao ambiental, podera gerar 

acidente ambiente e/ou ter multas pelo nao cumprimento da legislac;ao. Os bancos 

devem gerenciar esta questao risco ambiental e de mercado, pois caso nao o fac;am 

poderao ser responsabilizados indiretamente. 

Os bancos podem ter influencia direta do deste risco quando se refere ao seu 

ativo, que pode ter o prec;o de sua carteira alterado. Ate entao nao ha estudos 

cientfficos que traduzem estes valores, mas ha entendimento de que este, a cada dia, 

estara sendo tratado com rna is rigor. 

Os tftulos de dfvida estao sujeitos ao risco ambiental e de mercado, de forma 

semelhante, bern como nas operac;6es de terceiros(heghe), pois os bancos sao os que 
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estruturam as opera<;6es e tern receitas oriundas destas. Juntamente e de forma 

semelhante os investidores tern grande poder de influencia. 

Alguns investidores religiosos nao queriam neg6cios com empresas ligadas a 

industria de alcool, fumo e jogos. Os ISRs tiveram movimentos contra o apartheid nos 

anos 1980 e infcio da decada de 1990. Eles sustentaram tal movimento, de forma que 

nao queriam investir em empresas que negociassem na Africa do Sui. Problemas 

ambientais juntamente com informa<;6es do aquecimento global e outros riscos levaram 

os investidores sociais a ter mais rigoroso controle para o assunto ambiental. 

Com rela<;ao ao Mercado ISR lnstitucional houve investimentos sociais 

responsaveis destes. Necessario desenvolvimento de modelos de gerenciamento de 

risco incluindo a variavel ambiental. Sem estas os bancos perderao neg6cios. Este 

assunto e importante nao apenas para mitiga<;ao de riscos, como tambem para 

administra<;ao do passivo, que e urn mercado acirrado. 

Bancos multilaterais que possuem criterios socioambientais em suas carteias 

terao maior facilidade na capita<;ao de recursos mais baratos no Iongo prazo, pois 

especialmente em pafses emergentes, a facilidade de capita<;ao de recursos via 

emissao de tftulos esta sujeita aos ciclos de liquidez do mercado internacional. 

Os bancos tern em sua maioria utilizado guidelines desenvolvido pelo Banco 

Mundial e IFC, que sao os pioneiros na incorpora<;ao de padr6es ambientais e sociais 

em seus projetos. Alguns bancos exigem ado<;ao dos guidelines que os bancos 

repassadores possuem. Havera urn gerente geral responsavel pela polftica ambiental e 

social do banco e designara urn coordenador que executara e dirigira as analises 

ambientais e sociais do projeto, sendo que ambos devem fazer o curso aprovado pelo 

FMO. 

lndicar o responsavel pelo desenvolvimento da polftica social interna e sistema 

de gestao social. lmplementar, p6s curso de gestao ambiental, o sistema de gestao 

social e ambiental(polftica e processos) para as atividades relevantes, possibilitando 

estimar riscos sociais e ambientais, promovendo assim melhores realiza<;6es sociais e 

ambientais das empresas tomadoras de credito, considerando a legisla<;ao de cada 

pals. Com isto reduzira o custo mercado. 

Os fundos de investimentos tern reflexos considerando os fatores de sustentabilidade. 
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RISCO LEGAL: 
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Conforme Jorion, 1997, pode sera ferramenta que identifica possfveis perdas de 

uma instituigao financeira, em fungao de seus contratos estarem ou nao legalmente 

amparados. 

0 risco legal pode ser dividido em: 

• Risco de legislagao: pode ocorrer em face de sang6es de 6rgaos reguladores , 

com indenizag6es face de divergemcia do que esta previsto em lei.. 

• Risco Tributario risco de perdas com incidencia e tributos e criagao ou 

interpretagao de lei. Por exemplo criagao de impastos e contribuig6es 

• Risco de Contrato: face decis6es judiciais desfavoraveis por erro, falta, falha, 

omissao e contratos mal redigidos. 

Interessante destacar que urn tipo de risco pode afetar o outro. Conforme Duarte 

Ju. 2002, risco Ambiental relaciona-se com o risco legal por falta de importancia de 

legislagao ambiental. 0 risco ambiental e uma preocupagao das instituig6es financeiras 

com a edigao do Cercla( Comprehensive Environmental Response, Compensation and 

Liability Act), aprovado em 1980 pelo congresso norte-americado e incorporado ao 

Federal Code. 

0 Cercla criou protegao dos financiadores, quanta a interpretagao do termo 

"proprietario" ou "operador"' para nao incluir quem "sem participagao no gerenciamento 

das instalag6es, sustentasse indfcios de propriedade para proteger bens oferecidos em 

garantia nas instalag6es. Porem no futuro levan) os bancos a serem co

responsaveis, e em caso de negligencia na analise do projeto de 

financiamento(grifo meu). 

A questao compliance ambiental estara cada vez mais, sendo observada. 

Os bancos poderao responder civilmente, no ambito jurfdico. Vide artigo 14, &1° 

da Lei 6.938/81 (Polftica Nacional do Meio Ambiente) e Art 1.518 a 1.532 e 1.537 a 

1 .553 do C6digo Civil. 

Das leis acima, nos remete ao Princfpio da Precaugao. Alguns julgados no Brasil 

traduz as lnstituig6es financeiras, certa preocupagao e estao levando-as a tomarem 



69 

medidas preventivas com vistas a evitar responsabiliza<;ao em questoes de im6veis 

contaminados, pois tanto em questoes de financiamento de projetos, como novo 

proprieUirio(os bancos) de im6veis oferecidos como garantia de empn3stimos, im6veis 

tombados, im6veis retomados, im6veis em que os bancos concederam financiamentos 

imobiliarios, estao passlveis de serem responsabilizados. 

Para Antunes (2004), e certo que existe responsabilidade solidaria entre o 

agente financeiro, o construtor do im6vel e o incorporador, por empreendimentos 

construldos sobre terrenos contaminados, ou em areas que, por for<;a de lei sejam 

considerados non aedificandi. Cabe ao adquirente do im6vel escolher quem prefere 

executar. Assim sendo o risco do banco de financiar im6veis em areas contaminadas e 

tanto quanto o risco do banco ser o novo proprietario dos im6veis nessas condi<;6es. 

20.1 Risco Pals: 

Tambem chamado de Risco Soberano- podendo ocorrer quando ha moratoria 

entre palses. E urn risco muito serio, porque envolve transa<;6es entre palses. Por 

exemplo uma empresa estrangeira deixar de pagar o principal que e bastante complexo 

e diflcil renegocia<;ao. Ja as opera<;6es internas, no pals, se houver dificuldade de 

pagamento por uma empresa, sera bern mais facil uma renegocia<;ao. 

• Risco Politico: restri<;6es ao fluxo livre de capitais entre palses,e governos(nas 

tres esferas). 

• Risco de Falta de Pagamento ou de inadimplencia: quando a parte nao cumprir o 

pagamento. 

Tais relat6rios juntamente com visitas de funcionarios especializado do banco a 

empresa financiadora e seus projetos, serao fortes subsldios para decisao, inclusive 

com rela<;ao as garantias, taxas de juros. 

Problemas de contamina<;ao nos im6veis reduzira automatica as garantias 

oferecidas aos bancos e as transa<;6es com a propriedade poderao ser proibidas. 

No caso as lnstitui<;6es Financeiras podem ser responsabilizadas pela 

descontamina<;ao do(s) im6vel(is). 
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Conforme Antunes, o risco ambiental vern a cada dia na esfera jurfdica 

ganhando forqa, e, cita que incide sobre aquele que tern maior capacidade 

de suportar os onus. 

Bancos publicos referidos no art. 12 da lei 6.938/81, que sao: Banco 

do Brasil, BNDES, BNB, Basa, deverao fazer constar em seus projetos a 

realizaqao de obrar e aquisiqao de equipamentos destinados ao controle de 

degradaqao ambiental e para obtenqao de melhor qualidade com o meio 

ambiente. Neste caso a aprovaqao do projeto fica condicionado ao previo 

licenciamento. Conforme Paulo Machado(2004), o ato e legal com a juntada 

de licenqa ambiental em ordem. Ele entende que passa a sugerir nova 

conviv€mcia em parceria bancos e os 6rgaos ambientais. 

Conforme Machado(2004) ha duas aq6es constituicionais para defesa do meio 

ambiente: 

• Aqao Popular - Conforme Art. S0
, inciso LXXIII da Constituiqao Federal, 

qualquer cidadao pode promover aqao, inclusive contra o banco que financiou o 

projeto, onde o banco responde por todos danos, inclusive pela sucumbencia. 

• Aqao Civil Publica - que pode ter aqao principal e a aqao cautelar, que pode 

ser proposto pelo Ministerio Publico, Uniao, Estados e Municfpios ;empresas de 

economia mista, autarquias, fundaqao e associaqao que esteja legalmente 

constitufda por pelo menos ha 01 ano e conforme art so da lei 7.347/8S, que 

tenha em sua atividade institucional, proteqao ao meio ambiente, ao 

consumidor, ao patrimonio artfstico, estetico, hist6rico, turfstico e paisagfstico. 

As ONG'S podem dar continuidade na aqao civil publica, contra a lnstituiqao 

financiadora de atividades poluidoras. 

Os bancos podem ainda sofrer aq6es para indenizaq6es por dano moral e 

material a terceiros. 

20.2 Risco Operacional: 

Derivados da propria atividade operacional e podem ser causados por 

catastrofes, fraudes, falha humana, produtos e serviqos, leis, imagem. 



71 

Pode ocorrer perda de valores(materiais), tais como naufragio, inunda<;ao, 

terremoto, guerra, colisao de vefculo e roubo; erros tecnicos; medicos e de auditoria 

financeira, acidentes de trabalho tanto por colaboradores como pelos executivos; 

doen<;a de empresados; projetos errados; perda de lucros cessantes; talta de materia 

prima, gestao fraudulenta e/ou ineficaz; falta de credito. 

Segura e uma das formas de minimizar o risco. 

20.3 Risco Tecnol6gico: 

Decorrentes de falhas em sistemas, falhas nos controles, falsifica<;ao, que 

podem resultar atrasos e multas. Deve ser alocado capital para este risco em virtude de 

perdas, podem provocar ate a quebra de uma institui<;ao. Posi<;6es techadas 

erroneamente, pode levar a alta administra<;ao da lnstitui<;ao Financeira a ter que adotar 

medidas energicas de obten<;ao de recursos, podendo inclusive, provocar urn 

desconforto no Sistema Financeiro. 

Estes dais riscos, operacional e tecnol6gico estao relacionados. 

Resumindo os bancos devem analisar os outros riscos alem do risco de credito 

e de mercado, necessitando assim desenvolvimento de modelos de gerenciamento de 

riscos como urn todo. Deve ser implementado gerenciamento de: Novas 

clientes(observando fidelidade e novas produtos aos clientes) e novos mercados; 

motiva<;ao dos tuncionarios; imagem e relacionamento com o publico; vantagem 

competitiva e preven<;ao contra acidentes. 

Analisar ainda o risco reputacional das empresas, que e crescente em todos os 

segmentos, inclusive no financeiro. A competencia e o conhecimento sao fatores-chave 

da competitividade. 

20.4 Risco de lmagem: 

Os bancos devem se precaver com rela<;ao aos cuidados em apoio de projetos 

que nao sejam viaveis ambientalmente, ou seja, em primeiro Iugar, atentar-se para o 

cuidado com a prote<;ao do meio ambiente. 
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Risco de lmagem e urn dos ramos de riscos, que requerem estudos previos 

com a inten~ao de evita-lo, pois o risco imagem e de dificil repara~ao, na medida em 

que a sociedade esta mais atenta sobre os problemas causadores. 

Os riscos podem gerar consequencias de natureza financeira e economico, 

podendo impactar ativos e passivos financeiros e tambem seus pre~os no futuro, 

podendo causar lucros e prejufzos, tais como: 

• Aumento inesperado nos pre~os de materia-prima; 

• Diminui~ao do pre~o de venda; 

• Altera~ao na taxa de cambio; 

• Modifica~ao acentuada nas taxas de juros. 
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CAPITULO XXI 

0 PRINCIPIO DE PRECAU«;AO: 

Norteador da Conven<tao de BasiiE~ia e presente em seu preambulo nao tern sido 

inteiramente observado, pois, como ja foram citados, resfduos como PCB s, que trazem 

serios prejufzos comprovados a saude humana, ainda sao utilizados e dispostos sem 0 

gerenciamento integrado, o que nos leva a pensar que a 16gica determinante e a do 

comercio. 

E preciso fundar uma etica do futuro; uma etica que atenue a tensao entre o 

tempo da produ<tao de mercadorias e o da reprodu<tao das condi<t6es naturais da 

existencia humana. Uma etica que acomode o tempo da reprodu<tao da vida, nao 

necessariamente o mesmo que o da reprodu<tao do capital, como nos fazem acreditar. 

Trata-se de adequar a reprodu<tao da vida com a capacidade do ambiente em 

incorporar os dejetos que produzimos (RIBEIRO, 2001 :147). 

A Conven<tao de Estocolmo, ou conhecida como a Conven<tao POP (Poluentes 

Organicos Persistentes), permite que certas substancias qufmicas perigosas continuam 

com circula<tao livre, beneficiando o mercado da industria qufmica em detrimento do ser 

humano e do meio ambiente de todo o planeta. Os Poluentes Organicos Persistentes 

(POPs), objeto da Conven<tao de Estocolmo, representam uma classe de poluentes 

qufmicos que podem trazer serias amea<taS aos seres vivos e ao meio ambiente, 

quando expostos a eles. 

No caso brasileiro, assistimos, como ja foi citado, que a seguran<ta qufmica, 

apesar dos esfor<tos do governo federal, ainda e incipiente, A gestao publica dos riscos 

e realizada de forma desorganizada e as informa<t6es a respeito do tema ainda sao 

muito vagas e desencontradas. 

No entanto a preocupa<tao com a seguran<;a ambiental nao e incipiente apenas 

no Brasil, alcan<tando dimensao mundial. E necessario que a prote<tao do meio 

ambiente representado pelo territ6rio dos Estados pelo conceito conhecido como 

security emvironment 21 somada a safety humankind22 estejam cada vez mais 

presentes na Ordem lnternacional Vigente. Para isto as Conven<t6es PIC, A Conven<tao 

de Roterda sobre o Procedimento de Consentimento Fundamentado Previo Aplicavel a 

Certos Pesticidas e Produtos Qufmicos conhecida como procedimento de previa 
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informagao e consentimento aditada para ajudar a controlar as importagoes de produtos 

qufmicos indesejados que tinham sido proibidos ou severamente restringidos, a 

Convengao POPs ja mencionada, e o nosso objeto de estudo a Convengao Basileia 2 

sao os instrumentos no presente e avanga em diregao a regulagao da Ordem Ambiental 

I nte rnacional. 

0 aparecimento acentuado de problemas com a disposigao de resfduos s61idos 

no mundo e no Brasil aponta para a necessidade da formagao de polfticas, convengoes, 

tratados para controlar suas causas. As elaboragoes de tais polfticas ocorrem dentro 

da ci€mcia aplicada, na qual se almeja uma intervengao qualificada, ou seja, 

conhecedora de causa, consequ€mcia e de possfveis implicagoes ambientais 

decorrentes de cada solugao proposta. 

Assim e preciso conhecer o problema, sua dinamica, buscar sua compreensao, 

desmembrar suas causas, apreender cada agao decorrente dele para, por tim, elaborar 

uma solugao que contemplem o menor impacto possfvel, ou o melhor acordo politico 

possfvel, ja que nem sempre predomina a racionalidade tecnica na tomada de decisao 

(RIBEIRO: 2002:4). 

T odas as polfticas publicas brasileiras para o gerenciamento de reslduos s61idos 

perigosos formadores das polfticas nacionais que vigorarao no Brasil para a questao. 

Somente assim teremos A Convengao de Basileia sobre o Controle de Movimentos 

Transfronteirigos de Reslduos Perigosos e seu Deposito internalizado em pratica 

e contribuindo para o gerenciamento dos resfduos perigosos no Pals. 
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CAPITULO XXII 

NECESSIDADES NAS ESTRUTURAS DE RISCOS DOS BANCOS: 

Os bancos devem ter boa estrutura de risco que analise: 

Os bancos devem: ldentificar fatores de risco; priorizar os fatores de riscos; 

classifica-los, formatar fatores de risco linkando-os e criar urn portfolio de estrategias de 

remedia9ao de riscos. E necessario que as empresas forne9am e os bancos analisem: 

Apetite para os riscos; gerenciamentos de riscos; modelo de gestao estrategica; fluxo 

de caixa; ciclos de: compras, vendas, estoque e informa9ao. 

Os bancos devem analisar todos os riscos tais como: 

• Risco de Credito 

• Risco de Sustentabilidade 

• Risco de Mercado 

• Risco de lmagem 

• Risco de varia9ao da taxa de juros 

• Risco de opera96es extra balan9os 

• Risco de Cambio 

• Risco T ecnol6gico e Operacional 

• Risco Soberano 

• Risco de Liquidez e 

• Risco Legal 

• Risco Social (grifo nosso) 

Quanto a oportunidade de neg6cios constatar os beneffcios que se pode ter com 

a questao de preserva9ao ambiental. 

Os Bancos devem tambem analisar a estrutura para evidencia9ao de 

informa96es ambientais, tais como: 

Relat6rio do Presidente: 

• Compromisso da companhia para melhoria ambiental continua; 

• Melhorias significativas em rela9ao ao ultimo relat6rio. 

Relat6rio por Segmento de Neg6cios: 
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• Dados do desempenho ambiental segmentado(se nao foram fornecidos no 

relat6rio ambiental); 

• Melhorias nas areas-chave em relagao ao relat6rio anterior. 

• Relat6rio Ambiental: 

• Escopo do relat6rio; 

• Demonstragao da polftica ambiental da companhia; 

Extensao da aderencia as normas estabelecidas em nfvel mundial; 

• Questoes ambientais chave expostas pela companhia; 

• Responsabilidade organizacional; 

Descrigao do sistema de gerenciamento ambiental e padroes internacionais(ICC, 

ISSO e EMAS por exemplo); 

Dados de desempenho segmentado baseado em: uso de energia, uso de 

material, emiss6es(C02, NOx, S02, CFCs etc.) e destinagao de resfduos; 

Dados de setor especffico, incluindo indicadores de desempenho ambiental -

Epis(incluindo EPis baseados em eco-eficiencia); 

Dados financeiros sobre custos ambientais(energia, resfduo, recuperagao, 

dotagao de pessoal, debitos excepcionais ou redugao de valor, multas e penalidades, 

pagamento de impastos verdes, investimento de capital); 

• Estimativas financeiras de recursos economicos e beneffcios oriundos de 

esforgos para com o meio ambiente; 

• Referencias cruzadas com outros relat6rios ambientais; 

• Relat6rio anual de auditoria independents. 

• Relat6rio Financeiro e Operacional: 

Questoes ambientais chave expostas pela companhia em curto e medio prazos e 

pianos para tratamento dessas questoes. 

Progresso na mudanga de tratamento requerida por exigemcia legal futura. 

Nfvel atual e projetado de gastos ambientais. 

Problemas legais pendentes. 

• Relat6rio da Diretoria: 

• Demonstragao da polftica ambiental(se nao foi fornecida em outro relat6rio). 
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• Disclosure de Polfticas Contabeis: 

• Estimativa de provisoes e contingencias. 

• Polftica de capitalizac;ao. 

• Polfticas de deteriorac;ao(apropriac;ao). 

• Polfticas de Recuperac;ao do solo. 

• Polfticas de amortizac;ao/depreciac;ao/exaustao. 

• Demonstrac;ao do Resultado(observando risco inerente citado): 

• Debitos ambientais excepcionais. 

• Outros custos e beneffcios ambientais(se nao foram evidenciados em relat6rio 

ambiental separado). 

• Balanc;o Patrimonial(considerar risco inerente- citado): 

• Provisoes ambientais. 

• Provisoes para descomissionamento 

• Recursos ambientais capitalizados 

• Recuperac;ao esperada 

• Explicac;oes sobre os passivos ambientais contingentes 

• Notas Explicativas: 

• Explicac;oes sobre os passivos ambientais contingentes. 
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Para que possamos contribuir com a presente e futuro, o caminho mais curta, 

eficiente e eficaz e a EDUCAQAO. Atraves da Educac;ao conseguiremos reverter os 

problemas e permitir um futuro Sustentavel, para a sociedade com um todo. Se nao 

houver serios e investimentos em Educac;ao Ambiental, tambem, tornar-se-a cada vez 

mais complicado a situac;ao. 

Entendemos que face a sua maior importancia deste a partir da decada de 1970 

e principalmente atualmente, que eo momenta que nao se pode permitir protelar este 

trabalho, e para futuro, entendo que deve-se criar, imediatamente, a inclusao 

obrigat6ria, tantos nas escolas publicas e escolas do setor privado, a obrigatoriedade 

de disciplina relativo ao Meio Ambiente. 

0 melhor caminho e a educac;ao, principalmente das crianc;as, para que 

tenhamos exito na recuperac;ao e melhoria do meio ambiente. E uma atribuigao de 

grande importancia e todos os docentes, discentes e cidadaos 

As florestas, matas e cerrados com suas especies nativas, sao de suma 

importancia para a protec;ao da vida, dos animais e insetos que fazem parte da cadeia 

ecol6gica. 

Precisamos contribuir para levarmos a frente as leis que regulamentam esta 

problematica. 

Segundo TIBA, em sua obra Adolescentes, Quem Ama Educa, pode-se aprender 

em casa a cuidar do que se tern. Se nao cuidar podera perder. Quem cuida aprende o 

que significa propriedade e passa a preservar e melhorar o ambiente. 

Desta ligao precisamos, todos n6s, a sociedade, cuidar do que temos. A 

qualidade de Vida, agua doce, rios, florestas e 0 que 0 ser humano e OS animais tern. 

Todos devemos recuperar e tamar medidas proativas, buscando melhorar e viabilizar 

vidas futuras. 

Eis a grande questao - sem levar em conta as Leis que vigorarao ou cairao no 

esquecimento. 

Algumas conseqOencias no caso de nao cuidarmos atualmente e no futuro: 
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Se nao cuidarmos bern o meio ambiente, bern como implementar a<;;6es 

eficientes e eficazes, para 0 presente e para 0 futuro, teremos serio risco de nao termos 

produtos saudaveis e desta forma nao termos, clientes e/ou fornecedores que atendam 

as necessidades da sociedade. 

Conforme TIBA "Sentiremos o impacto da mudan<;;a climatica com intensidade 

por meio da distribui<;;ao de massa em todo o mundo". 

"A redu<;;ao de rendimento de culturas, prevista, deixara centenas de milh6es de 

pessoas sem produzir ou comprar quantidade de com ida suficiente". 

"Havendo eleva<;;6es de temperatura prejudicara o abastecimento de peixe em 

todo o mundo". 

Conforme Centro de Mudan<;;a Global de Saude "A mudan<;;a climatica provocara 

doen<;;as como diarreia e malaria" 

"Vivem em planlcies costeiras, mais de 200 milh6es de pessoas". 

"Diversas Metr6poles sofrerao como aumento do nlvel do mar''. 

"Gada vez mais aumenta a quantidade de pessoas mudando para cidades 

carentes de recursos". "Com a expectativa deste crescimento ha tendencia de 

urbaniza<;;ao da pobreza com previsao de 2 bilh6es de favelados em 2030". 

Albert Einstein, "0 mundo que criamos e produto de nossa mentalidade; ele nao 

pode ser mudado sem mudar a nossa mentalidade". 

Reciclagem e renda sustentabilidade. Empreendimentos 

sustentaveis( ecoeficiencia), Comunidades sustentaveis( conscientiza<;;ao ). 

Precisamos pensar agora, ja, agir para termos urn processo duradouro e de 

Iongo prazo, fazendo neg6cios, opera<;;6es e comunidades sustentaveis e envolver, 

conscientizar e sensibilizar quanto ao meio ambiente. 

Necessario oportunizarmos e conscientizar a sociedade sobre os perigos e a 

eminencia das mudan<;;as climaticas para sua comunidades, adotando a<;;6es praticas, 

individuais e em grupo, de forma que haja engajamento das pessoas da comunidade, 

inclusive motivando a participa<;;ao em eventos e assuntos regionais sobre mudan<;;a 

climatica. 

Necessario criarmos cidades mais limpas e mais verdes. 
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As florestas tern importante na regula!fao do carbono, da agua e da 

biodiversidade. 

A sociedade estara cada vez mais informada e cada vez mais exigira produtos e 

servi!(OS ambientalmente corretos, ou seja, produtos e servi!(os financeiros 

sustentaveis(verdes). Empresas que adotarem a Sustentabilidade irao sobreviver e 

prosperar. 

Se nao tratarmos e cuidarmos bern o meio ambiente, no futuro, considerando a 

contamina!(ao, nao havera produtos ambientalmente e socialmente saudaveis, na 

medida em que a sociedade vai exigindo. Esperamos das atuais gera96es que passem 

a exigir produtos cada vez mais ambientalmente saudaveis. Este e o melhor que 

teremos a percorrer e devemos contar com a colabora!(ao de nossos filhos, amigos, 

parceiros, stakholders, para a obten9ao de uma vida melhor. 

Ao buscar a forma!(ao e a capacita!(aO intelectual, para o tratamento adequado a 
gestao ambiental, os profissionais estrategicamente relacionados a prote9ao do meio 

ambiente com todas as suas interfaces(meios: ffsico, bi6tico e s6cio-econ6micos), 

necessitam conhecer, planejar e desenvolver a96es contributivas para a preserva9ao 

do planeta. 

23.1 Produtos e Servi!(OS 

Outra realiza!(ao, diretamente atrelada aos neg6cios dos bancos, envolve 

lan!(amento de produtos e servi!(os que tenham cunho socioambiental. Em 2004, 27,3% 

dos bancos ofereciam Htulos de capitaliza!(ao, fundos de investimento, cart6es de 

credito, entre outros, que de alguma forma contribuem com iniciativas ambientais ou 

valorizam as praticas corretas. 

23.2 Fornecedores 

Alem de estimular o envolvimento e conscientizar colaboradores, clientes e a 

comunidade em rela!fao ao meio ambiente, os bancos tambem procuram atingir os seus 

fornecedores com essas mensagens. Em 2004, 21,1% discutiam temas ecol6gicos com 

fornecedores e 9,1% ja desenvolviam rela96es de coopera!(ao, buscando melhorias de 
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seus processos de gestao ambiental. Os bancos tambem estao considerando as 

praticas ambientais dos fornecedores no momento de adquirir produtos. 

Em 2004, 48,5% das instituigoes afirmaram levar em conta informagoes sobre 

meio ambiente na hora de comprar materiais como papeis e m6veis, optando por 

produtos ecologicamente corretos e nao-agressivos. 

Os fornecedores deverao atender os requisitos de sustentabilidade. 

23.3 Recursos e resfduos 

0 lema de que e preciso reduzir, reciclar, reutilizar estacada vez mais difundido 

e aplicado nos bancos. No sentido de preservar os recursos naturais e racionalizar sua 

utilizagao - o que passa tambem pela ampliagao do reaproveitamento e da reciclagem 

dos resfduos criados nas instituigoes - eles tern investido em programas, projetos e 

tecnologias. Das instituigoes que responderam ao questionario referente a este relat6rio 

social, 72,7% declararam aplicar recursos na redugao, reutilizagao e reciclagem de 

resfduos. 

23.4.Racionalizagao 

As instituigoes adotam medidas praticas para reduzir o consumo de recursos em 

suas unidades, por meio de agoes como o desligamento de energia e de ar

condicionado em horarios preestabelecidos e a conscientizagao, entre os 

colaboradores, sobre a necessidade de uso racional dos materiais. Em 2004, 75,8% 

dos bancos desenvolveram, periodicamente, campanhas internas para reduzir o 

consumo de agua e energia eletrica. 

E 72,2% promoveram campanhas internas de educagao para consumo 

consciente e a reciclagem de materiais. Estao adotando, ainda, medidas como o 

monitoramento de impressao por usuario, a introdugao da coleta seletiva, a substituigao 

de papel branco por reciclavel para uso interno e em materiais de comunicagao, a 

utilizagao de cartuchos e toners remanufaturados e a aquisigao de m6veis apenas com 

madeira certificada. 

23.5 Energia 
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A energia e urn ativo fundamental para a evoiU<;ao e manuten<;ao da qualidade 

de vida na sociedade, sendo primordial para o funcionamento de institui<;6es e servi<;os. 

Por isso, seu uso de maneira consciente e importante e, no ultimo ano, a media de 

quilowatts consumidos pelos bancos declinou como consequencia das a<;6es de 

conscientiza<;ao ambiental, sua aplica<;ao no dia-a-dia e da adi<;ao de medidas e 

tecnologias que permitem minimizar o consumo e, paralelamente, aumentar a eficiencia 

energetica. Ao todo, 66,7% das institui<;6es possuem sistema de monitoramento e 

metas para redu<;ao de consumo estabelecidas. 

A media de consumo por institui<;ao, em 2004, chegou a 58,7 milh6es de 

quilowatts-hora, uma redu<;ao de 35,1% na compara<;ao com a media registrada no ano 

anterior e de 49,5% em rela<;ao a 2002. 

Na Caixa Economica Federal, uma iniciativa de conscientiza<;ao iniciada em 

2000 tern permitido uma economia de 1 0 mil megawatts por mes nas unidades do 

banco. Ainda nesse sentido, a organiza<;ao padroniza as instala<;6es para adotar 

medidas que ampliem a eficiencia energetica. 

Sao tambem estimuladas iniciativas para desenvolvimento e utiliza<;ao de fontes 

de energia renovaveis ou menos agressivas ao meio ambiente. 0 ABN AMRO Real, por 

exemplo, esta testando o uso de gas veicular como combustfvel para a sua frota de 

velculos. 

A Caixa Economica Federal, em parceria com a Financiadora de Estudos e 

Projetos (Finep), desenvolve pesquisas para a utiliza<;ao de coletores solares no 

aquecimento de agua em habita<;6es populares e contratou a Funda<;ao de Amparo a 
Pesquisa e Extensao Universitaria/Laborat6rio de Energia Solar, da Universidade 

Federal de Santa Catarina, para a execu<;ao de servi<;os tecnicos especializados e 

elabora<;ao de solu<;6es com uso de aquecimento solar. 0 Banco ltau faz estudos de 

viabilidade para emprego de gas e de pequenas centrais hidreletricas, e o Unibanco 

ap6ia o Aterro Bandeirantes, responsavel pela biogera<;ao de energia. 

23.6.Agua 

A agua e recurso natural nao-renovavel sobre o qual as aten<;6es do mundo 

aumentam a cada ano, uma vez que a possibilidade de sua escassez pode ocasionar 
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graves problemas em poucas decadas. A economia do recurso tambem e preocupa9ao 

dos bancos e 54,5% deles mantE~m urn sistema de monitoramento com metas 

especfficas para redu<fao no consumo. 

0 Santander Banespa, por exemplo, realiza o acompanhamento dos numeros 

nas suas sedes administrativas e o esta implantando gradualmente nas agencias. 

Bancos que ainda nao possuem sistemas de monitoramento adotam outras medidas, 

como a constru9ao de po<fos artesianos para seu abastecimento e a realizactao de 

campanhas inter nas de conscientizactao e combate ao desperdfcio. 

23.7.Reaproveitamento e reciclagem 

Aproximadamente 30,0% dos bancos mantem urn sistema de monitoramento 

com me tas especfficas para a reductao dos resfduos s61idos. Em 2004, o total de 

resfduos produzidos - entre reciclaveis e nao-reciclaveis - foi em media de 2,6 mil 

toneladas por instituictao. 

23.8.Consumo: 

Podemos ter em mente que o modismo e uma das principais causas do 

consumismo elevado. "Atraves da educa9ao continuada, pode e devemos conscientizar 

as pessoas para o consumo consciente: Necessario cada vez mais consumir com 

consciencia dos impactos de consumo sobre o indivfduo, sobre a natureza, a sociedade 

e a economia. 

E consumir de forma solidaria, buscando os impactos positivos do consumo para 

o bern. De toda a comunidade presente e tambem pensando nas futuras gera96es., 

consumindo de forma sustentavel, buscando deixar urn mundo melhor para as pr6ximas 

gera96es. Nao existe vida sem o consumo. Ao consumir de forma consciente e possfvel 

ao mesmo tempo,ter os beneffcios do consumo hoje e sempre, para si e para toda a 

sociedade. 

Reciclagem e apenas urn passo sobre o consumo consciente. Ela e apenas uma 

das atividades que urn consumidor consciente pode e deve praticar. E urn processo que 

vern do verbo "reciclar''. Significa colocar urn produto novamente no ciclo de vida, 
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utilizando os materiais que fazem parte de urn produto descartado como materia-prima 

para a fabricagao de novos produtos ou novos materiais. 

Uma das importantes formas de consumo consciente e ter cuidado na hora de 

comprar. T er cuidado na compra e urn dos atos do consumo consciente. Cuidado no 

sentido de s6 comprar o que e realmente necessaria. Cuidado no sentido de comprar 

produtos que nao agridam o meio ambiente e a sociedade. Cuidado no sentido de 

comprar de empresas que investem em seus funcionarios, na comunidade, no meio 

ambiente e na sociedade. Mas o consumo consciente nao esta ligado apenas ao 

momento da compra, no qual o consumidor troca uma mercadoria ou servigo por urn 

punhado de dinheiro ou por uma dfvida. Na verdade, ha outras fases do consumo que 

vao desde o planejamento da compra ate o uso do produto comprado e, 

posteriormente, ao seu descarte. 0 consumidor consciente e aquele que, ao consumir, 

se pergunta: Por que comprar? 0 que comprar? Onde comprar? De quem comprar? 

Como devo comprar? Como devo usar? Como e on de devo descartar?. Assim ele 

estara despertando para uma melhor utilizagao das coisas disponfveis no mundo. 

Ha consumidores conscientes em todas as classes sociais e em todos os nfveis 

de escolaridade. E certo que ha uma concentragao de consumidores conscientes nas 

classes A e B maior do que estas classes estao presentes na populagao brasileira. 

Mas, dentro do universo de consumidores conscientes, 52% pertencem as 

classes C e D, o que significa que, dado o numero de participantes destas classes, que 

estes consumidores conscientes que fazem parte das classes C e D sao a maioria entre 

os conscientes. 

Quanto a escolaridade, ha uma distribuigao mais ou menos uniforme dos 

consumidores conscientes. Dentre eles, 37% conclufram apenas o ensino fundamental, 

indicando que, embora a escolaridade seja muito importante para qualquer pessoa, os 

meios de comunicagao, como a TV e o radio, aos quais quase toda populagao tern 

acesso, tern tido urn papel educador e conscientizador, contribuindo para tornar os 

consumidores mais conscientes. 

Consumismo e o consumo exagerado, quase sempre realizado de forma 

impulsiva, muitas vezes voltado a itens superfluos, sem levar em consideragao as 
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pr6prias necessidades nem os impactos desse consumo sobre a sociedade e o meio 

ambiente. 

Muitas vezes o consumismo chega a ser uma doenga. Algumas pessoas 

compram compulsivamente, as vezes coisas que nao tern utilidade para elas, apenas 

para atender a uma vontade injustificada de adquirir bens. Muitas vezes, as pessoas 

acreditam que podem sentir-se melhor adquirindo coisas novas, mas normalmente a 

(mica coisa que conseguem e se endividar e ainda prejudicar a sustentabilidade da vida 

no planeta. E importante lembrar que se deve "consumir para viver, mas nao viver para 

consumir''. 

De acordo com a pesquisa "Descobrindo o Consumidor Consciente: uma Nova 

Visao da Realidade Brasileira", 44% dos consumidores brasileiros consideram que as 

empresas devem ir alem do que e determinado pela lei, estabelecendo padroes eticos 

mais elevados e contribuindo ativamente para o desenvolvimento de uma sociedade 

melhor para todos. Tres anos antes, este percentual era de 35% dos consumidores, o 

que indica que ha uma tendencia do consumidor de exigir das empresas mais do que 

apenas prego, qualidade, inovagao e marca, mas tambem que a empresa aja como urn 

born cidadao, que contribui para a sociedade se tornar cada vez melhor para todos. 

A pratica do consumo consciente nao e uma ameaga para as empresas que 

estao preocupadas com relagao as praticas social e ambiental. Ao contrario, o 

consumidor consciente e a garantia de que elas serao reconhecidas e valorizadas num 

mercado competitivo. Ou seja, que o consumidor, cada vez mais consciente, vai dar 

preferencia a comprar delas e nao das outras. 

Assim, as empresas que estao investindo em praticas de responsabilidade social 

e ambiental, que estao investindo em praticas de sustentabilidade, veem o consumidor 

consciente como urn aliado, e nao como uma ameaga. 

0 consumo consciente prega "boicote" as empresas que nao socialmente 

responsaveis, no caso de irregularidades graves e crimes comprovados como utilizagao 

do trabalho escravo ou infantil ou poluigao intencional continuada do meio ambiente. A 

empresa deve ser punida como preve a lei e tambem pelos consumidores. As multas 

sao importantes mas talvez nao sejam suficientes para que uma empresa regularize 
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suas diversas a~6es frente a sociedade e ao meio ambiente. Mas, a pressao do 

consumidor, esta sim e eficaz e duradoura. 

No entanto, muitas vezes a falha de uma empresa nao e eticamente grave, nem 

e proposital ou continua. Neste caso, o consumidor deve humanizar o seu julgamento, 

considerando que falhas podem ocorrer e que, assim como uma pessoa nao deve ser 

julgada apenas por uma falha pontual de pouca gravidade, uma empresa tambem nao. 

As empresas, em geral, terao a~6es positivas e negativas e eo conjunto de suas a~6es 

que define o seu can~ter, como ocorre com uma pessoa. Naturalmente, uma pessoa 

que mata alguem propositalmente sera punida severamente, pois isto nao e aceitavel 

em caso algum. Da mesma forma como uma empresa em caso de uma a~ao 

eticamente muito grave. De resto, e importante olhar o conjunto das a~6es positivas e 

negativas e buscar analisar o todo das a~6es da empresa. Nenhuma empresa sera 

perfeita. E nenhuma sera totalmente imperfeita. De acordo com os criterios de cada urn, 

serao atribuldos pesos a cada uma das a~6es, positivas e negativas, e o consumidor 

decidira de que empresa deve comprar. 

0 consumidor consciente busca valorizar as a~6es positivas. Desta forma, o 

consumidor consciente sabe que induzira outras empresas a agirem da mesma forma. 

Assim, o consumidor pode premiar e prestigiar empresas que reconhecidamente tern 

trabalhado por uma etica de responsabilidade social e ambiental na elabora~ao de seus 

produtos, na presta~ao de seus servi~os, nas rela~6es com seus funcionarios, com sua 

comunidade, com o meio ambiente e com a sociedade como urn todo. 

Assim ele valoriza as empresas cujas a~6es vao alem do mlnimo estabelecido 

pela lei ou pelos costumes, introduzindo novos criterios de escolha que vao alem do 

pre~o. qualidade, inova~ao e marcas da empresa, mas que incluam as praticas 

positivas de responsabilidade social e ambiental. 

A responsabilidade social nao e moda, mas uma pratica ja incorporada a 
realidade de diversas empresas. 

E cada vez mais diflcil para as empresas em geral, no Brasil e 

internacionalmente, se diferenciarem uma das outras. Dada a fortlssima introdu~ao da 

informatica e da automatiza~ao, os pre~os, a qualidade, a intensidade da inova~ao, as 

marcas tendem a ter maior dificuldade de diferenciar as empresas frente ao 
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consumidor. A responsabilidade social e ambiental e uma oportunidade importante de 

diferencia((ao. 

lsto e tao verdade que urn numero expressivo de empresas publicam "balan((os 

sociais", onde relatam suas pn:Uicas em rela((ao aos funciom1rios, as comunidades, ao 

meio ambiente, e a sociedade em geral. 

E, pelo lado do consumidor, ha urn grande interesse na responsabilidade social 

das empresas. Quase 80% dos consumidores brasileiros revelaram, em pesquisa do 

A responsabilidade social passa a ser tambem demandada pelos consumidores. 

A no((ao de consumo consciente come((OU a ganhar corpo ao Iongo dos anos 90, 

a partir da Conferencia Rio 92, em que foram cunhados os termos "desenvolvimento 

sustentavel" e "consumo sustentavel". Percebia-se claramente os problemas ligados a 

sustentabilidade da vida no planeta e o papel do consumidor como agente de 

sustentabilidade foi destacado. 

Antes do surgimento do conceito do consumo consciente, as pessoas tendiam a 

colocar a responsabilidade quanto a constru((ao da sustentabilidade exclusivamente 

nos governantes e nas empresas. Nao havia a percep((ao de que os cidadaos poderiam 

ser urn grupo fortemente ativo, com capacidade de influenciar e colaborar nesse 

processo. 

A partir do momento em que o consumidor percebe o poder positivo e 

transformador que existe nas escolhas de consumo, passa tambem a se sentir urn 

protagonista da constru((aO coletiva da sustentabilidade. 

Ser urn consumidor consciente e buscar aumentar os impactos positivos e 

reduzir os negativos dos atos de consumo nao s6 no meio ambiente, mas tambem na 

sociedade e na propria vida daquele que praticou o ato de consumo. Ser consumidor 

consciente e ser solidario em rela((ao aos problemas da comunidade e da natureza, 

buscando a cada gesto de consumo, cotidianamente, impactar positivamente a 

sociedade e o meio ambiente. 

E tambem procurar alertar outras pessoas para que tenham consciencia dos 

efeitos de suas escolhas. E o exernplo e a melhor maneira de inspirar outras pessoas a 

fazer o mesmo. 
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Ja dizia o fil6sofo chines Confucio, "seu filho pode nao ouvir o que voce diz, mas 

ve tudo o que voce faz". Vale para o filho e para todos aqueles do nosso cfrculo de 

convfvio. 

Ser consumidor consciente e tambem, acima de tudo, respeitar o outro, nao 

fazendo ao outro o que voce nao gostaria que fizessem com voce. A pratica do 

consumo consciente e livre e voluntaria. E fundamental que o ato de consumo 

consciente seja uma escolha do consumidor. Sem escolha, nao ha consumo 

consciente. Acredita-se que o indivfduo e livre para escolher a sua forma de consumir e 

que esta escolha deve ser feita de mane ira consciente e voltada a sustentabilidade. 

Urn exemplo em outra area de atuat;ao do cidadao ocorre na epoca das eleit;6es, 

quando todo cidadao brasileiro de 18 a 70 anos e obrigado a votar. Consumo 

consciente significa consumir com consciencia observando os impactos que se quer 

causar, buscando contribuir para a sustentabilidade da vida no planeta do ponto de 

vista economico, social e ambiental. 0 inverso de consumo consciente e consumo 

inconsciente, isto e, e o consumo que nao teve consciencia dos impactos, por 

desconhece-los, e por isso nao foi consciente. Significa ter responsabilidade pelas 

at;6es de consumo. S6 e possivel o consumidor ser responsavel se antes ele for 

consciente. 

A responsabilidade tern aver como conhecimento das conseqOencias. Sem ter 

consciencia das conseqOencias, nao e possfvel ser responsavel. Assim, o "consumo 

responsavel" e praticado por aqueles que atingiram urn estagio elevado de consciencia 

no consumo, podendo portanto ser "responsabilizados" pelas conseqOencias de seu 

consumo. Antes de atingir este estagio, seria injusto colocar responsabilidade em uma 

pessoa pela sua forma de consumir. 

0 termo "consumo sustentavel" e o resultado final e ideal a ser atingido pela 

sociedade quando o coletivo dos consumidores atuarem de maneira consciente. E a 

conseqOencia natural de uma sociedade composta de consumidores conscientes. Para 

atingir este ideal, alem da at;ao do indivfduo, sao necessarias inovat;6es tecnol6gicas e 

mudant;as em polfticas publicas, que permitam que o consumo consciente seja 

praticado com seu maximo impacto. Mais do que uma estrategia de at;ao a ser 

implementada pelos consumidores, consumo sustentavel e uma meta a ser atingida, 
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incorporando as mudangas no modelo de produgao e de consumo, as novas 

tecnologias e a indugao do poder publico. 

A expectativa de vida de urn brasileiro aumentou de 49 para 71 anos em pouco 

mais de 50 anos. Ao viver 71 anos, todos temos tempo suficiente para que o impacto de 

nossos atos cotidianos de consumo tenham grandes conseqOencias para a sociedade e 

para o meio ambiente. Por exemplo, se uma unica pessoa fechar sempre a torneira ao 

escovar os dentes, depois de urn ano tera economizado mais de 11 mil litros de agua. 

Em 71 anos, serao 780 mil litros de agua, mais de 1.500 caixas de agua de 500 litros 

somente com esta agao, que e provavelmente a agao mais simples e de menor 

consumo de agua. Imagine o impacto de todas as agoes de consumo de agua de uma 

pessoa durante toda a sua vida! 

Na medida em que as arvores, ao crescer, conseguem retirar o C02 da 

atmosfera, etas contribuem para a redugao do aquecimento global e ajudam a equilibrar 

o meio ambiente. Porem nao e possfvel resolver todos os problemas por meio do 

plantio de arvores. Ate porque elas crescem muito lentamente e, com isso, retiram o 

C02 da atmosfera tambem muito lentamente. Uma arvore da Mata Atlantica leva 37 

anos para retirar cerca de 180 quilos de C02 da atmosfera. Urn carro popular movido a 
gasolina, com motor ate 1.4 de potencia, emite esse mesmo volume de C02 ao fazer 

uma viagem de ida-e-volta entre Sao Paulo e Belo Horizonte. Portanto, o C02 emitido 

em 16 horas por urn carro, levara 37 anos para ser absorvido por uma arvore da Mata 

Atlantica. Por isso, nao se pode pensar simplesmente que da para consumir a vontade 

e depois plantar arvores para compensar. 0 caminho e fundamentalmente mudar 

nossos habitos de consumo e, para ajudar complementarmente, tambem plantar 

arvores. 

Ainda sobre educagao ambiental - o termo biodiversidade - ou diversidade 

bio16gica - refere-se a riqueza e a variedade do mundo natural. As plantas, os animais 

e os microorganismos fornecem alimentos, remedios e boa parte da materia-prima 

industrial consumida pelo ser humano. A ausencia de biodiversidade pode ser descrita 

como se fosse o quadro de urn pintor todo de uma mesma cor, como urn borrao verde.". 

Conforme Stephenn Covey, em sua obra 7 Habitos para Pessoas Altamente 

Eficazes(comentario a seguir), saber o que queremos e fundamental para nos 
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mantermos motivados a consumir de forma correta e a poupar para podermos atingir 

nossos objetivos. Portanto observar/analisar: o que eu quero, como eu quero, quando 

eu quero e para que eu quero, fazendo uma relagao com: custo; se esta dentro do 

orgamento e a forma que quero pagar. 

Franklin Covey coloca em sua obra Os 7 Habitos para Pessoas Altamente 

Eficazes, que e necessaria Comprometimento; Clareza; Tradugao em Agoes; 

Capacitagao; Sinergia e Responsabilidade. Ele cita 07 habitos que sao: 

• "Habito 1: Seja Proativo - Urn Ultimo Pensamento"; 

• "Habito 2: Comece com o Objetivo em Mente"; 

• "Habito 3: Primeiro o Mais lmportante"; 

• "Habito 4: Pense ganha-Ganha"; 

• "Habito 5: Procure Compreender, Depois ser Compreendido"; 

• "Habito 6: Crie Sinergia"; e 

• "Habito 7: Afine o instrumento." 

Tudo e uma questao educacional. Como n6s seres humanos, os animais e 

plantas, tambem dependem totalmente do Meio Ambiente e da agua. 

Somos urn conjunto de pessoas, animais, plantas, agua terra e planeta, que uns 

completam os outros, proporcionando a vida. Caso algum(s) deste(s) seja prejudicado 

comprometera a vida dos demais. Portanto a questao educacional cabe em todos os 

sentidos. 

23.9 Princfpios para urn consumo mais eficiente 

Faga urn planejamento previo de suas compras. Compre com qualidade, menos 

e melhor; 

Pense e reflita sobre os impactos de seu consumo no meio ambiente e na 

sociedade; 

Busque necessaria. Verifique suas reais necessidades e tente consiga viver com 

me nos; 

Aproveite os produtos. Conserte, transforme e aproveite; 

Separe seu lixo. Ao reciclar estara ajudando na economia de recursos naturais e 

gerando empregos; 
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Saiba aproveitar o credito com responsabilidade. Observe e reflita bern se voce 

podera pagar as presta<;6es; 

Oriente-se e de maior valor quanto as praticas de responsabilidade social das 

empresas e stakholders; 

Compre produtos originais e contribua tambem para a gera<;ao de empregos 

e ao combate ao crime organizado; 

Busque a melhoria dos produtos e servi<;os. Envie comentarios, sugest6es e 

crfticas as empresas; 

Mostre as pessoas o consumo consciente. Atraves de familiares, amigos e inicie 

este trabalho tao importante; 

Exija das pessoas e governos, a<;6es que viabilizem a pratica do consumo 

consciente; 

Verifique os seus valores. Analise os princfpios que guiam suas escolhas e 

habitos de consumo". 
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CONCLUSAO: 

Gerenciar os diversos tipos de risco e uma atividade que deve ser compartilhada 

nos bancos. 0 Risco Ambiental e consequentemente o de Sustentabilidade e os demais 

riscos(entendo que todos estao contidos no risco ambiental), devem ser considerados, 

alem dos projetos e a situa9ao economico-financeira das empresas(e suas parceiras), 

tomadoras de seus recursos e seus stakholders. 

E necessaria uma analise de risco, geral, tendo uma visao de futuro lembrando

se da Sustentabilidade. Para tanto se faz necessaria atender a todos os tipos de 

riscos (grifo nosso). 0 Risco Ambiental atualmente (e ja deveria ser ha bastante tempo) 

impacta sobre o principais grupos de risco enfrentados pelas lnstitui96es Financeiras, 

tais como Riscos de: Sustentabilidade, lmagem; de Credito; Operacional; Reputa9ao; 

Legal; lmagem; Tecnol6gico. 

Uma boa polftica de gestao ambiental, com relat6rios fundamentados e visitas a 
empresa e ao(s) seu(s) projeto(s), e conhecendo seus stakholders, passa cada vez 

mais a ser urn dos principais indicadores para uma adequada decisao no credito, 

inclusive com rela9ao aos nfveis de garantias e taxas, fluxo para libera9ao de recursos 

e acompanhamento da obra objeto do financiamento, bern como para adequar seus 

clientes e fornecedores. Os bancos necessitam estar atentos a questao Ambiental, para 

mitigar os riscos. 

0 risco inerente, analisar tambem as informa96es especfficas dos balan9os, 

observando maximizar o nfvel de informa96es detalhadas quanto ao Ativo e Passivo 

Ambiental, ou seja, observar detalhes no Ativo Circulante, Realizavel a Longo Prazo, e 

no Permanente, visualizando na analise os bens e direitos ambientais; investimentos 

ambientais, imobilizado ambiental, e observando com especial aten9ao o Passivo 

Ambiental, seja no curto ou Iongo prazo, os valores de obriga96es com: Corretivos; 

preventivos; punitivos; normais e legais, bern como no Patrimonio Uquido, as reservas 

para preserva9ao ambiental. 

0 Credito para projetos deve ter em sua base o entendimento e a certeza de 

uma transa9ao que esta financiando projetos em conformidade com Princfpios do 

Equador. lnstitui96es financiadoras correm o risco de ser responsabilizadas com as 
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multas e passivos ambientais, haja vista a participagao da mesma com a liberagao de 

recursos para o empreendimento. 

Observa-se assim que os bancos devem estar adotando em sua polftica de 

credito o gerenciamento do risco ambiental, com maior enfase, pois os mesmos 

deverao o considerar este tambem, juntamente com os demais riscos, citados(todos). 

0 presente estudo me levou a considerar que o Risco Ambiental esta inserido 

em todos os demais riscos, observando ainda a Etica, Moral e Comprometimento com o 

futuro da vida humana; dos animais; insetos; florestas, rios com sua nascente e 

afluentes, sua mata ciliar, brejos, mananciais. Precisamos ter a visao de que o Risco 

Ambiental, considerando sua insergao aos demais riscos, deve ser tratado com muito 

cuidado. 

A reputagao das lnstituig6es Financeiras e cada vez mais considerada pela 

sociedade. Portanto os bancos que querem ter Iongo, constante e duradouro 

relacionamento com a sociedade deve cuidar do Meio Ambiente. 

Necessario criagao e oferta de linhas de credito para financiar iniciativas que 

busquem reparar danos ou melhorar aspectos ecol6gicos, modalidade ainda a ser 

melhor trabalhada pelos bancos. Estes recursos sao empregados em projetos de 

reflorestamento ou desenvolvimento de tecnologias, como o uso de energia solar como 

combustive! para autom6veis. 

Anualmente as instituig6es devem publicar relat6rios sobre a implementagao dos 

Princfpios do Equador. 

Nas concess6es de credito, deve-se considerar todos os quesitos apresentados, 

com relagao ao risco ambiental e os demais riscos contidos nos mesmo, de forma a 

apresentarmos para a sociedade uma boa polftica de aplicagao de recursos e 

promovendo a viabilidade para vidas futuras. 

A questao sustentabilidade esta mudando o setor financeiro. 

Os bancos precisam conhecer detalhadamente seus clientes, suas 

preocupag6es com mudangas climaticas, seus atributos ambientais, alem do carbono, 

seu nfvel de comprometimento com a sociedade, suas necessidades, buscando estas 

informag6es, alem da avaliagao de risco quanto a seletividade, seguranga, liquidez e 
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tradi<;ao, fluxo de caixa, crescimento; incremento nas receitas e nos resultados, sua 

estrategia para o futuro. 

Em resumo os bancos devem considerar todas as variaveis de risco citadas, 

visando obter uma carteira de emprestimos e financiamentos, com boa estrutura e 

capacidade de liquida<;ao. Com base na serie hist6rica que estao formando, ir 

aprimorando os pesos para calculo do capital requerido pelo acordo da Basileia. 
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