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RESUMO 

0 objeto de estudo desta pesquisa e de que modo as empresas, compuseram o ISE 
2009 e consideradas de alto impacto pela Lei 10.165/2000 apresentam a sua 
contabilidade ambiental. 0 ISE 2009 possui carteira com 34 empresas, das quais 6 
tem atividade considerada de alto impacto, as quais tiveram estudos seus e 
analisados seus demonstratives contabeis, notas explicativas, nos relat6rios da 
administrac;ao e em demais informac;oes divulgadas em seu web site. Para o estudo 
utilizou-se da pesquisa explorat6ria com a contribuic;ao do metoda da pesquisa 
bibliografia e documental e contemplou a avaliac;ao qualitativa. 

Palavras chave: contabilidade ambiental, responsabilidade social, sustentabilidade, 
alto impacto ambiental. 
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1 INTRODUCAO 

A preservagao ambiental tem tido cada vez mais destaque no ambiente 

corporative, sendo tema de diversas discussoes nos jornais, nas revistas, na internet 

e nas notfcias televisionadas. E vital que o meio ambiente seja preservado, aja vista 

que a perpetuagao da especie humana depende de tal preservagao. 

0 meio ambiente tem sofrido os impactos negativos causados pelo homem, 

os quais nao sao mais restritos a regioes isoladas. Este impacto e decorrente da 

frequente busca do homem por neg6cios cada vez mais lucrativos, sem levar em 

consideragao a poluigao e a devastagao causada ao planeta. 

E possfvel se ter lucro preservando o meio ambiente, algumas agoes podem 

ser tomadas a tim de buscar a tal preservagao, tais como: a utilizagao dos recursos 

naturais de maneira consciente; e a recuperagao das areas afetadas pela poluigao e 

devastagao. 

Segundo a Bolsa de valores de Sao Paulo (www.bovespa.com.br) algumas 

empresas tomadoras de recursos e maiores fontes de poluigao e devastagao ja 

estao preparando-se para incluir em sua gestao a questao ambiental, com a 

finalidade da preservagao do meio ambiente, atenuando, assim, pressao sofrida por 

parte da sociedade e do mercado 

Ainda segundo a Bovespa (www.bovespa.com.br) os investidores 

estrangeiros buscam empresas rentaveis e que sejam consideradas socialmente 

responsaveis e sustentaveis para seus investimentos, na visao desses investidores, 

tais empresas estao mais preparadas para enfrentar riscos economicos, sociais e 

ambientais do que as empresas que nao sao socialmente responsaveis. 

Corroborando com a visao dos investidores estrangeiros a Bovespa no ano 

de 2005, em conjunto com ABRAPP, ANBID, APIMEC, IBGC, IFC, lnstituto ETHOS1 

e Ministerio do Meio Ambiente, criam o fndice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 

cuja uma de suas finalidades e indicar quais empresas brasileiras sao rentaveis ao 

mesmo tempo em que sao socialmente responsaveis e sustentaveis 

Tal fndice, segundo a Bovespa (www.bovespa.com.br) mede o retorno total 

de uma carteira composta por ate 40 agoes2
, de empresas que adotam estrategias 

1 0 lnstituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social esta suspenso do Conselho Deliberativo 
do indice de Sustentabilidade Empresarial no perfodo da carteira 2008/2009. 
2 As 40 ac;oes mais liquidas da carteira. 
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alinhadas com a sustentabilidade e que promovem o desenvolvimento sustentavel, 

servindo de referencia para os investidores. A carteira e renovada a cada ano, e sua 

situagao ambiental, economico-financeira e acompanhada e avaliada pela Bovespa 

de modo a garantir a eficacia do indice. 

Em 2009 o ISE classificou 34 empresas consideradas rentaveis e 

socialmente responsaveis, dessas 6 empresas sao consideradas as mais poluentes, 

de acordo com a classificagao feita pel a Lei n° 10.165/2000 e por isso foram objeto 

deste estudo. 

Pretende-se com este estudo verificar se as 6 empresas mais poluidoras 

possuem indicios de contabilidade ambiental. Para Paiva cabe a contabilidade 

desenvolver parametros que visem o registro dos atos e fatos ambientais 

decorrentes das atividades empresariais, consoante a utilizagao de recursos naturais 

de modo a quantificar seus bens, direitos e obrigagoes ambientais em moeda 

corrente. 

Cabe a Contabilidade a formula9ao de pan3metros de mensura9ao e registro 
que permitam o acompanhamento da convivencia da empresa com o meio 
ambients e a evolu9ao economica e patrimonial de tal rela9ao, no decorrer 
do tempo. Essa afirma9ao e justificada pela fun9ao da Contabilidade no 
tempo e na hist6ria, mesmo porque e a Contabilidade quem efetua os 
registros dos eventos e transa96es economicas das empresas atraves da 
abordagem sistemica, gerando relat6rios onde tais informa96es estarao 
disponibilizadas (PAIVA, 2006, p.13). 

Ainda segundo Ribeiro (2006) e responsabilidade da contabilidade medir e 

registrar os atos e fatos contabeis, refletindo a interagao da empresa com o meio 

ambiente quando efetua a contabilidade ambiental. 

Para apurar se tais empresas efetuam registros contabeis ambientais serao 

utilizados os relat6rios financeiros publicados no web site de tais empresas, tambem 

serao consultadas toda e qualquer informagao a respeito da questao ambiental, a 

fim de encontrar indicios de contabilidade ambiental e adota-se como parametro a 

analise explorat6ria. 

A questao de pesquisa a ser estudada e: Um estudo das empresas mais 

poluidoras (Lei n° 1 0.165/2000), no entanto rentaveis (ISE 2009). 

0 estudo busca contribuir tambem com o meio academico, pela enfase que 

dara no estudo da contabilidade ambiental. 



10 

1.2 OBJETIVO GERAL 

0 objetivo geral deste estudo e identificar indfcios de contabilidade ambiental 

nos relat6rios economicos e financeiros das 6 empresas, mais poluidoras (Lei n° 

1 0.165/2000), no entanto rentaveis (ISE 2009). 

1.2.1 Objetivos especfficos 

• Analisar qual o papel da contabilidade, em especial, da contabilidade 

ambiental nos dias atuais; 

• Relatar qual a finalidade do ISE; 

• Demonstrar qual a finalidade da Lei n° 1 0.165/2000; 

• Apresentar as empresas classificadas pelo ISE 2009; 

• Encontrar indfcios de contabilidade ambiental nas 6 empresas analisadas; 

1.3 METODOLOGIA 

0 metodo utilizado neste estudo sera o explorat6rio, segundo Gil (1999, 

p.43) "pesquisas explorat6rias sao desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 

visao geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato." 

Foram utilizados dois procedimentos de pesquisa: bibliografica e 

documental. 

De acordo com Silva (2003, p.60) o metodo bibliografico "explica e discute 

um tema ou problema com base em referencias te6ricas ja publicadas em livros, 

revistas, peri6dicos, artigos cientfficos." 

No que tange a pesquisa bibliografica e possfvel citar a leitura de trabalhos 

academicos, artigos cientfficos e livros focados na contabilidade ambiental. 0 

material disponfvel no site da Bovespa referente ao fndice de Sustentabilidade 

Ambiental, tambem foi objeto de pesquisa e estudo. 
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Ja pesquisa documental e definida por Carvalho (1998, p. 157) como sendo 

"aquela realizada a partir de documentos considerados cientificamente autenticos 

nao fraudados." 

Para verificar de que modo apresentam sua contabilidade ambiental, utilizou-

se da analise de conteudo, o qual e definido como: 

Urn conjunto de tecnicas de analise das comunicac.;:oes, visando, par 
procedimentos sistematicos e objetivos de descric_;:ao do conteudo das 
mensagens, obter indicadores quantitativos ou nao, que permitam a 
inferencia de conhecimentos relativos as condic_;:oes de produc_;:ao/ recepc.;:ao 
variaveis inferidas nas mensagens. (BARDIN, 2006, p.37) 

Quanta a natureza o trabalho e definido como uma pesquisa qualitativa por 

conta da construgao de analise mais profunda sabre os aspectos do tema estudado. 

Richardson, (1999, p.80 apud BEUREM 2008, p. 91) menciona que: 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interac.;:ao de certas 
variaveis, compreender e classificar processos dinamicos vividos par grupos 
sociais. 

Ap6s definido os criterios e metodos de pesquisa foram elencadas as 

empresas que compuseram o fndice. De acordo como site da Bovespa em 2009 34 

empresas compuseram o ISE deste ano foram: AES Tiete, Banco do Brasil, 

Bradesco, Brasken, BRF Foods (Sadia e Perdigao), Cemig, Cesp, Coele, Capel 

CPFL Energia, Dasa, Duratex, Eletrobras, Eletropaulo, Embraer, Energias BR, Evem 

Construgao Civil, Fibria, Gerdau, Gerdau Metalurgica, lndustrias Romi, ltau S/A, ltau 

Unibanco, LightS/A, Natura, Redecard, Sabesp, Sulamerica, Suzano, Telemar, Tim, 

Tracte, Usiminas e Vivo. 

E destas, 6 empresas: Braskem, Fibria, Gerdau, Gerdau Metalurgica, 

Suzano e Usiminas foram objeto deste estudo por utilizar em seu processo produtivo 

recursos naturais e ainda serem consideradas potencialmente poluidoras, conforme 

disposto no anexo VIII da Lei n 10.165/2000. 

A Lei n° 10.165/2000 dis poe sabre a Politica Nacional do Meio Ambiente e 

divide as principais atividades comerciais em baixo, meio e alto impacto ambiental. 

Foram analisados os relat6rios da administragao, os demonstratives 

contabeis, as notas explicativas e outras informagoes relacionadas a preservagao do 

meio ambiente, disponfveis no web site das 6 empresas estudadas. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Para melhor apresentagao o trabalho sera dividido em seis capftulos. 

No primeiro capitulo, ou introdugao, sera apresentado o tema do trabalho, os 

objetivos, a metodologia utilizada e a estruturagao do trabalho 

0 segundo capitulo sera dedicado a revisao de literatura, onde sera feita 

uma breve introdugao a contabilidade, em especial a contabilidade ambiental, a ISO 

14000, o sistema de gestao ambiental e a Lei n° 10.165/2000. 

0 capitulo tres trara a coleta de informagoes acerca do fndice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE). 

No quarto capitulo serao apresentadas as empresas que elencaram o ISE 

2009, com uma breve descrigao destas, de acordo com dados divulgados pela 

Bovespa em seu web site. 

A analise das empresas estudadas com foco nos demonstratives contabeis, 

nas notas explicativas, relat6rio da administragao e demais informagoes acerca da 

questao ambiental sera feita no capitulo cinco. 

Por fim o sexto capitulo sera dedicado a conclusao e eventual 

recomendagao sabre o tema proposto. 
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2 REVISAO DE LITERATURA 

2.1 A CONTABILIDADE 

Beuren (2008, p. 23) descreve o anode 1200 d.C., como anode nascimento 

da contabilidade, ainda segundo a autora, desde o infcio da civilizagao o homem tern 

a necessidade de avaliar, contar a sua riqueza, registrar seu patrimonio e fazer 

provisoes futuras, embora tais registros fossem feitos de forma primitiva os quais 

foram se desenvolvendo ao Iongo dos anos. 

De acordo com Sa (1997, p. 15, apud BEUREN, 2008, p. 22). 

A contabilidade nasceu com a civilizagao jamais deixara de existir em 
decorrencia dela; talvez, par isso, seus progressos quase sempre tenham 
coincidido com aqueles que caracterizam os da propria evolugao do ser 
humano. 

Beuren continua (2008, p. 29) afirmando que a contabilidade e uma ciencia 

social que estuda o patrimonio, informando a sociedade quao bern ou mal 

determinada empresa esta e como utiliza os seus recursos. 

ludfcibus eta/ (2003, p. 48) afirmam que contabilidade pode ser considerada 

urn sistema de informagao para que os usuarios possam fazer avaliagoes a curto e a 

Iongo prazo, utilizando de urn sistema de informagoes. 

Ainda segundo ludfcibus et a/ (2003, p.48) conceituam urn sistema de 

informagao como sendo urn conjunto articulado de dados, tecnicas de acumulagao, 

ajustes e editagens de relat6rios que permitem: 

• tratar informagoes de natureza repetitiva com o maximo possivel de 
relevancia eo minima de custo; 
• dar condigoes para atraves da utilizagao de informagoes primarias 
constantes do arquivo basico, juntamente com tecnicas derivantes da 
propria Contabilidade e/ou outras disciplinas, fornecer relatorios de excegao 
para finalidades especificas ou nao. 

E tais sistemas de informagoes sao alimentados e utilizados pelos usuarios, 

conceituados por ludfcibus et a/ (2003, p. 48) como todas as pessoas ffsicas ou 

jurfdicas que tenham interesse na avaliagao da situagao e do progresso de 

determinada empresa. 

Os usuarios, com base nos sistemas de informagoes das empresas, buscam 

apurar a sua situagao economico-financeira. Tal apuragao se da pela analise de urn 
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conjunto de informac;oes3
, divulgado pela empresa utilizando-se dos seguintes 

documentos: no Relat6rio de Administrac;ao, nas Demonstrac;oes Contabeis, nas 

Notas explicativas, no parecer dos Auditores lndependentes, e no parecer do 

Conselho Fiscal, conforme disposto por (IUDICIBUS, eta/, 2003, p.29). 

Esses documentos possuem elementos necessaries para que o usuario 

possa fazer uma deduc;ao sabre situac;ao atual, passada e suas tendencias futuras. 

As demonstrac;oes contabeis segundo Matarazzo (2003) fornecem 

informac;oes diversas sabre a empresa, todas de acordo com os princfpios 

fundamentais de contabilidade. 

Weston e Brigham (2000) corroboram dizendo que as demonstrac;oes 

contabeis tornam claras tanto a posic;ao da empresa em um ponto de tempo, quanta 

suas operac;oes passadas e futuras. 

Pelas razoes explanadas acima, tais documentos serao objeto de estudo 

deste trabalho. 

2.2 BALAN<;O SOCIAL (BS) 

Embora este relat6rio nao fac;a parte, oficialmente das demonstrac;oes 

contabeis, as empresas estudadas nesta pesquisa o utilizaram para prestar 

informac;oes a sociedade sabre suas polfticas de preservac;ao do meio ambiente, 

seus projetos sociais, a qualidade de vida que oferece aos seus colaboradores e as 

ac;oes sociais destinadas a comunidade e por essa razao teve este breve destaque. 

ludfcibus et a/ (2003, p. 33) descrevem que o Balanc;o Social tern por 

objetivo de "demonstrar o resultado da interac;ao da empresa com o meio em que 

esta inserida". Alem disso, os autores citam que o Balanc;o Social deve canter "o 

balanc;o ambiental, o balanc;o de recursos humanos, de demonstrac;ao do valor 

adicionado e beneffcios e contribuic;oes a sociedade em geral." 

Ainda, com base na leitura de varios artigos que tratam do Balanc;o Social foi 

possfvel concluir que e no Balanc;o Social que as empresas prestam contas a 

sociedade pela utilizac;ao do patrimonio publico o qual e constitufdo dos recursos 

naturais e humanos e ao publica-lo a empresa demonstra que tern uma polftica 

3 0 conjunto de informag6es citado refere-se a empresas de capital aberto, asS/A, ou sociedade 
Anonima. 
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transparente quanta as itens abordados por ele, aiE3m de ser uma maneira de tornar 

publico sua linha de conduta no que tange ao aspecto ambiental e humane. 

Ademais, e importante destacar que o balanc;o social vem a ser mais uma 

ferramenta de gestae da empresa e de consulta as praticas sociais desta, embora 

nao seja obrigat6rio. 

2.3 CONTABILIDADE AMBIENTAL 

A revista Universe Contabil cita que a contabilidade ambiental surgiu em 

meados da decada de 70, decorrente da preocupagao da empresa com o meio 

ambiente, e que visa medir e registrar as transac;oes economico-financeiras que 

refletem a interac;ao da empresa com o meio ambiente. 

Ribeiro (2006, p.39) contribui elencando alguns objetivos da contabilidade 

ambiental: 

ldentificar, mensurar e esclarecer os eventos e transa96es economlco
financeira que estejam relacionados com a prote9ao, preserva9ao e 
recupera9ao ambiental, ocorridos em um determinado periodo visando a 
evidencia9ao da situa9ao patrimonial de uma entidade. 

Carvalho (2007, p. 111) complementa que a "contabilidade ambiental pode 

ser definida como o destaque dado pela ciemcia a evidenciac;ao da entidade 

referente aos fatos relacionados com o meio ambiente." 

Para Tinoco e Kramer (2004, p.149) alguns objetivos podem ser alcangados 

com a utilizac;ao da contabilidade ambiental tais como: 

• ldentificar sea empresa cumpre a legisla9ao ambiental vigente; 
• Direcionar o processo decis6rio e a gestao ambiental; 
• Comprovar a atua9ao e comprovar tendencias ambientais; 
• ldentificar areas criticas que necessitam de aten9ao no aspecto 
ambiental; 
• Observar se a empresa cumpre com os objetivos ambientais 
estabelecidos na politica ambiental da empresa; 
• ldentificar oportunidades de melhoria na gestao dos aspectos 
ambientais; 
• ldentificar oportunidades estrategicas de obten9ao de vantagem 
competitiva e agrega9ao de valor a empresa relacionada a melhoras 
decorrentes da gestao ambiental; 

Paulista destaca que e necessaria que a empresa tambem possua ou erie 

um plano de contas com caracterfsticas ambientais, que reflita sua preocupagao com 
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o meio ambiente, pois deste plano poderao ser extraidos relat6rios que servirao de 

ferramenta para a tomada de decisoes gerenciais. (PAULISTA, 2008, p.21) 

De acordo com Ferreira (2006, p. 65) e baseado nos estudos Gray.4
, o 

contador pode: 

• Modificar as sistemas de contabilidade existentes (como no custeio 
de energia); 
• Eliminar elementos conflitantes dos sistemas de contabilidade (como 
metod as de investimentos ); 
• Planejar as implica<;6es financeiras de uma agenda ambiental (como 
nas proje<;6es sabre as despesas de capital); 
• lntroduzir o desempenho ambiental nos relat6rios externos (como nos 
relat6rios anuais); 
• Desenvolver uma nova contabilidade e sistema de informa<;6es (como 
em urn abalan<;o patrimonial ecol6gico). 

Contudo, a contabilidade ambiental nao e uma nova contabilidade, mas sim 

uma ramificagao da contabilidade tradicional, assim como ha a contabilidade de 

custos, a contabilidade rural, etc. 

Embora a contabilidade ambiental tenha o papel de auxiliar na gestao das 

empresas, o seu entendimento e sua aplica<;ao estao cercados de dificuldades, uma 

delas e a segrega<;ao das informagoes de natureza ambiental bern como a sua 

correta classificagao e avalia<;ao contabil, alem dos altos custos para a sua 

implanta<;ao ou ainda a falta de legisla<;ao especifica. 

Sob o ponto de vista de Bergamini Junior (1994, p. 4) as dificuldades 

encontradas pela empresa sao: 

• Ausencia de defini<;ao de custos ambientais; 
• Dificuldades em calcular urn passivo ambiental efetivo; 
• Problema em determinar a existencia de uma obriga<;ao no futuro par 
conta de custos passados; 
• Falta de clareza no tratamento a ser dado aos "ativos de vida longa", 
como, par exemplo, no caso de uma usina nuclear; 

• Reduzida transparencia com rela<;ao aos danos provocados pela 
empresa e seus ativos pr6prios, dentre outros. 

Para Carvalho (2007, p. 112) alem da limita<;ao imposta pela legisla<;ao 

existe a omissao de informagoes ambientais dos demonstratives contabeis quais 

sejam: 

• Em urn primeiro Iugar, a ausencia de percep<;ao da importancia da 
natureza para a vida das empresas; 
• _lr:npactos financeiros decorrentes da ado<;ao de metodologias 
limpa1511 (Grifo do autor); 

4 Autor do estudo de Gray. 
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• A falta de efetividade no cumprimento da legislagao ambiental; 
• A dificuldade de valoragao6 de fatos contabeis ambientais para o 
devido registro contabil; 
• A imagem negativa associada a empresa, advinda do registro de 
passivos ambientais; 
• A ausencia de percepgao ambiental dos beneficios ou maleficios por 
parte dos consumidores dos produtos da entidade e/ou dos usuarios da 
informagao contabil; 
• A falta de cobranga da sociedade de urn comportamento etico
ambiental por parte das empresas e/ou responsaveis pela tutela do meio 
ambiente. 

Ainda que as empresas encontrem diversas dificuldades para evidenciar 

seus fates contabeis ambientais muitas ja o estao fazendo, e foram motivadas pela 

sua propria vontade ou pela pressao imposta pelo mercado, governo ou pelos seus 

concorrentes. 

Carvalho (2007, p. 116) menciona que "existem op<;oes para registros de 

fates ambientais." 

No entanto, Ribeiro (2005, p.3) enfatiza que "As demonstra<;oes contabeis 

representam o principal canal de comunica<;ao entre a sociedade e a empresa que 

presta contas a comunidade, sobre sua conduta e estado patrimonial." 

AIE~m da identifica<;ao, da mensura<;ao e do registro e a divulga<;ao dos fates 

contabeis ambientais e de extrema importancia, conforme destacado pela ONU 

(UNCTDA, 1997, p. 10): 

A divulgagao de informagoes relacionadas aos custos e passivos ambientais 
e importante para o prop6sito de esclarecer ou prover explicagao adicional 
dos itens incluidos no balango patrimonial ou na demonstragao de 
resultado. Tal divulgagao pode tambem ser incluida nas outras 
demonstragoes financeiras, na notas explicativas ou, em certos casos, 
numa secgao a parte das demonstragoes financeira propriamente dita.7 

(Tradugao, ROVER eta!) 

0 IBRACON tambem entende pela divulga<;ao das informa<;oes contabeis 

ambientais, em sua norma e procedimentos de auditoria n° 11 objetivando 

"estabelecer limites entre a Contabilidade e o Meio Ambiente." 

5Segundo Carvalho (2007, p. 112, apud ALMEIDA, 2002, p. 117) o principia da metodologia mais 
limpa e "reduzir ou elimina a poluigao durante i processo de produgao, nao no seu final". 
6 0 termo valoragao, segundo Carvalho (2007, p. 112) "esta empregado no sentido de quantificar 
monetariamente o bern ou servigo ambiental." 
77 Disclosure of information relating to environmental costs and liabilities is important for the purpose 
of clarifying or providing further explanation of the items included in the balance sheet or the income 
statement. 
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2.3.1 Contas ambientais 

Similar ao que ocorre na contabilidade tradicional, na contabilidade 

ambiental as contas sao elementos fundamentais para o registro correto dos fatos 

contabeis. 

Carvalho (2007, p.125) conceitua que "as contas ambientais sao aquelas 

envolvidas na relagao entre a empresa e o meio ambiente." 

2.3.2 Ativo ambiental 

Os ativos ambientais compreendem todos os bens e direitos da empresa 

que visem a preservagao, protegao e recuperagao do meio ambiente. "0 ativo 

ambiental pode ser entendido como os gastos ambientais capitalizados e 

amortizados durante o perfodo corrente e os futuros", de acordo com (RIBEIRO, 

2006, p. 63). 

Alguns gastos ambientais podem ser considerados ativos, desde que 

tenham a capacidade de gerar vantagem economica na opiniao de Tinoco e Kramer 

(2004, p. 176) o que ocorre quando proporcionam: 

• Aumento da capacidade, da seguranga ou eficiencia de outros ativos 
pr6prios da empresa; 
• Redugao ou prevengao de provavel contaminagao ambiental 
resultante de futuras operagoes; 
• Conservagao do meio ambiente. 

Os autores, Garcia e Oliveira em seu artigo Contabilidade Ambiental -

Hist6ria e Fungao defendem que os ativos ambientais "sao representados por todos 

os bens e direitos destinados a atividade de gerenciamento ambiental, sob a forma 

de capital circulante e capital lfquido" e consideram que tais grupos representam os 

investimentos na area ambiental. 

Ribeiro (2006) destaca que os ativos ambientais devem ser classificados, 

controlados e divulgado, inclusive com destaque nos grupos do ativo, e necessaria 

que a finalidade de tais ativos seja descritas nas notas explicativas. 

Assim, no ativo circulante devem estar registrados todos os estoques de 

materiais, os produtos em processo e/ou acabados que tenham relagao com a 

protegao, preservagao e recuperagao do meio ambiente e no ativo permanente os 
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investimentos, o imobilizado e o diferido ambiental, conforme citado par 

(CARVALHO, 2007, p.127). 

E no que tange a contabilizac;ao dos ativos imobilizados ambientais existem 

alguns pormenores destacados par Braga (2007, p. 42). Como par exemplo: 

"A incorporagao de gastos extraordinarios no custo de compra de ativo 
imobilizado ambiental que s6 deve ocorrer se esta aquisigao for aumentar a 
capacidade de geragao de lucro futuro, caso contrario devera ser 
considerado despesa de manutengao. Ou ainda, a contabilizagao do custo 
para melhoria tecnol6gica de um ativo imobilizado ambiental ser agregado 
ao valor residual do ativo e neste caso tendo sua vida util recalculada. Bem 
como a contabilizagao dos juros oriundos da compra ou da construgao de 
um novo ativo imobilizado ambiental ser registrado na conta de despesas 
financeiras. Os bens ambientais imobilizados que nao tenham mais utilidade 
para a empresa, nao devem mais ser classificado no ativo, quer sejam 
vendidos ou desativados". 

Os ativos ambientais tambem podem ter a certificac;ao da ISO 14000, 

segundo Soledade et a/ (2007), tal procedimento tem o objetivo de certificar a 

empresa com relac;ao ao valor que sua imagem e sua marca representam junto ao 

mercado no quesito ambiental. 

2.3.3 Passivo ambiental 

De acordo com Ribeiro (2006, p. 75) o termo pass iva ambiental "quer se 

referir aos beneffcios economicos ou aos resultados que serao sacrificados em 

razao da necessidade de preservar, proteger e recuperar o meio ambiente". 

0 sacrifico pode ser presente, passado e/ou futuro e pode estar relacionados 

a entrega de um ativo, a prestac;ao de servic;os decorrentes de danos causados ao 

meio ambiente ou de infrac;oes ambientais cometidas. 

No passivo ambiental estao registrados todas as obrigac;oes da empresa no 

que tange ao meio ambiente em subgrupo especifico das exigibilidades e com 

discriminac;ao de valores e composic;ao nas notas explicativas, conforme Ribeiro 

(2006, p. 112), sendo que no circulante devem ser registradas as provisoes 

ambientais, a degradac;ao ambiental, as obrigac;oes fiscais e indenizac;oes 

ambientais a pagar. 

Tinoco e Kramer (2004, p. 178) existem tres tipos de obrigac;oes derivadas 

do passivo ambiental, as legais ou implfcitas, construtivas e justas. 
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As obrigagoes legais sao provenientes de legislagoes, contratos firmados, 

penalidades impostas por lei. As justas referem-se obrigagoes impostas a empresa 

decorrentes de fatores eticos e mora is, independente de lei. E por fim as construtivas 

onde a empresa compromete-se a cumprir independente de exigencia legal 

conforme (RIBEIRO, 2006, p.78). 

A ONU (www.onu-brasil.org.br.) considera como passivo ambiental as 

obrigagoes da empresa para prevenir, reduzir ou retificar urn dano ambiental, desde 

que nao possua condigoes para evitar urn impacto ambiental, essa ausencia de 

condigoes pode ser identificada quando: 

• Existir uma obrigac;ao legal ou contratual; 
• Polftica ou intenc;ao da administrac;ao, pratica do ramo de atividade ou 

expectativa publicas; ou 
• Pronunciamento interno ou externo da decisao de solucionar o prejuizo 

causa do; 
• 0 valor da exigibilidade puder ser razoavelmente estimado. 

Tinoco e Kramer (2004, p. 179) tambem classificam como passivo ambiental 

os eventos: 

• Aquisic;ao de ativos para contenc;ao dos impactos ambientais; 
• Aquisic;ao de insumos que serao inseridos no processo operacional 
para que esse nao produza residuos t6xicos; 
• Despesa de manutenc;ao e operac;ao do departamento ambiental, 
inclusive mao-de-obra; 
• Gastos para recuperac;ao e tratamento de areas contaminadas; 
• Pagamento de multas por infrac;oes ambientais; 
• Gastos para compensar danos irreversiveis, causados no meio 
ambiente. 

Quando houver incerteza quanto ao prazo e o valor do dano ambiental a 

Onu (www.onu-brasil.org.br) recomenda que sejam feitas provisoes para tais 

exigibilidades8
. 

Todavia, e recomendavel que a empresa tenha registrado urn valor para 

contingencia, Ribeiro (2006, p. 85) contribui conceituando que "0 termo 

contingencia (grifo do autor) refere-se a possfveis efeitos decorrentes de agoes 

passadas ou presentes que, contudo nao necessariamente se realizarao." 

Para que a contingencia ambiental seja reconhecida, contabilmente, 

precisam ter duas condigoes: ser negativas e valoradas, em caso contrario, devem 

compor somente em notas explicativas, de acordo com (CARVALHO, 2000, p. 136). 

8 0 total registrado como exigibilidade requer uma estimativa do montante total de gastos ambientais 
futuros, devendo ser decorrente de transac;oes ou eventos passados. (RIBEIRO, 2006, p.79). 
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Ademais, ao reconhecer de maneira correta o seu passive ambiental a 

empresa poden~ diluir os possfveis passives ambientais com maier precisao, frente a 

utilizac;ao dos recursos naturais e a necessidade de recursos monetarios. 

2.3.4 Custos e despesas ambientais 

Segundo Ribeiro (2006, p. 50) "os custos e despesas destinados a 

preservac;ao ambiental nao ocorrem em uma area isolada", ou seja, tais custos e 

despesas ocorrem em conexao com o processo produtivo ou em decorrencia deste, 

e por isso devem ser destacados no Balanc;o e na DRE em grupo especifico. 

Devem compor-se dos custos dos insumos e da mao-de-obra necessarios a 
protegao, preservagao e recuperagao do meio ambiente, bern como de 
amortizagao dos gastos capitalizados, alem das taxas de preservagao au 
multas impostas pelas legislagoes ambientais. {RIBEIRO 2006, p. 50) 

Para Tinoco e Kramer (2004, p. 75) "custos sao gastos monetarios do 

processo de produc;ao, enquanto que as despesas nao representam relac;ao direta 

com a produc;ao." Custo e representado pelo valor dispensado na produc;ao de bens 

e servic;os. 

Ainda no artigo Contabilidade Ambiental: Hist6ria e Func;ao seus autores 

descrevem que os custos ambientais podem significar o consume de ativos com a 

finalidade de proteger o meio ambiente, quer seja por meio de amortizac;ao, 

exaustao, depreciac;ao ou ainda pela aquisic;ao de insumos que contribuem no 

controle e na preservac;ao do meio ambiente. 

Os custos ambientais tern reflexo no balanc;o patrimonial da empresa, em 

valor monetario, e sendo assim, a empresa precisa estabelecer urn criteria para 

apura-lo, de modo a nao refletir uma imagem irreal de sua situac;ao financeira de 

acordo com (PAULISTA, 2007). 

Sao alguns exemplos de custo ambiental: custos de reciclagem de materiais, 

depreciac;ao e amortizac;ao de ativos ambientais, gastos relacionados a preservac;ao 

e recuperac;ao ambiental, tais como salaries e encargos do pessoal e materiais 

utilizados na preservac;ao e na recuperac;ao ambiental, segundo (CARVALHO, 2007, 

p.140). 
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As despesas ambientais sao consideradas todos os gastos que a empresa 

teve na recuperagao e na preservagao ambiental e que nao estao ligados ao 

processo produtivo. 

Ribeiro (2006, p.50 e 51) define despesa ambiental como "todos os gastos 

envolvidos com o gerenciamento ambiental, consumidos no perfodo e incorridos a 

area administrativa." 

Sao alguns exemplos de despesa ambiental: dano ambiental, licengas, 

multas e indenizagoes ambientais e aquisigao de equipamento de protegao 

ambiental. 

Ribeiro, (2006, p. 57), no que tange a gastos e perdas ambientais, contribui 

afirmando, que "sao gastos que nao proporcionam beneffcios para a empresa". E, ja 

que sao contabilizados como perdas, resultam na diminuigao do patrimonio. 

Todavia Paiva (2006, p. 32) destaca ainda que "os gastos ambientais, de 

forma geral, contribuem para a formagao, manutengao recuperagao ou degradagao 

da reputagao de uma empresa". 

E, Braga (2006, p.41) elenca algumas agoes que poderiam ser adotadas 

pela empresa com a finalidade de controlar os gastos ambientais: 

• Estabelecer a unidade monetaria; 
• Permitir a avalia9ao dos ativos pelos beneficios futuros que deverao 
propiciar a entidade; 
• Proporcionar a mensura9ao de passivos efetivos pelo valor presente 
da divida; 
• Permitir a previsao de passivos contingentes, pelo valor presente da 
expectativa de restri96es futuras sabre os ativos; 
• Representar capitals equivalentes em diferentes datas, permitindo a 
sua comparabilidade; 
• lsentar a moeda das varia96es em seu poder aquisitivo, utilizando 
taxas para corrigir varia96es inflacionarias; 
• Evidenciar os efeitos do tempo sabre os capitals, aplicando as taxas 
de juros pertinentes a cada evento; 
• Estabelecer um pre9o de transferencia para os servi9os prestados ou 
produtos gerados que venham a ser entregues a terceiros, um pre9o de 
mercado a vista par um servi9o de igual quantidade e especificavao; 
• Ser utilizado nos consumos efetivos o menor pre9o de mercado pelo 
seu valor a vista, para especificavao e qualidades iguais. 

2.3.5 Receitas ambientais 

Os autores do artigo Contabilidade Ambiental - Hist6ria e Fungao definem 

receita ambiental como tendo "o objetivo de gerir ativos ambientais, desenvolvendo 
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politicas saudaveis para reduc;ao dos problemas ambientais", mas nao 

necessariamente gerando Iuera para a entidade ou provento monetario. 

Tinoco e Kramer (2004, p. 187) citam alguns exemplos de receita ambiental: 

• Prestac;:ao de servic;:os especializados em gestao ambiental; 
• Venda de produtos elaborados de sabras de insumos do processo 
produtivo; 
• Venda de produtos reciclados; 
• Receita de aproveitamento de gases e calor; 
• Reduc;:ao do consumo de materias-primas; 
• Reduc;:ao do consumo de energia; 
• Reduc;:ao do consumo de agua; 
• Participac;:ao no faturamento total da empresa que se reconhece 
como sendo devida a sua atuac;:ao responsavel com o meio ambiente. 

Paulista (2008, p. 11) complementa, afirmando que: 

2.4 ISO 14000 

Os gastos ambientais que darao origem a receitas podem ser classificados 
como gastos ativados e nao ativados. Os ativados sao aqueles registrados 
primeiramente como ativos e depois transferidos para despesa, na medida 
que seus beneficios sao gerados. E os nao ativados sao aqueles 
consumidos no perfodo para gerac;:ao de receitas. 

A ISO (international Standards Organization) e uma federac;ao mundial, 

fundada em Genebra na Sufc;a para promover o desenvolvimento de normas 

internacionais na industria, no comercio e servic;os, ela e constitufda par 6rgaos, 

membros de mais de 110 pafses, de acordo com (GARCIA; OLIVEIRA, 2009). 

A familia de normas que trata das questoes ambientais recebeu a 

denominac;ao ISO 14000, que define os parametros e as diretrizes para a gestao 

ambiental nas empresas e tern tres objetivos principais de acordo com (SOLEDADE 

eta/, 2007): 

• Promover uma abordagem comum a nfvel internacional no que diz 
respeito a gestao ambiental dos produtos; 
• Aumentar a capacidade das empresas de alcanc;:arem um 
desempenho ambiental e na medicac;:ao de seus efeitos; 
• Facilitar o comercio, eliminando as barreiras dos imperativos 
ecol6gicos. 

Valle ( 1995, p.54) destaca que essa norma foi criada para uniformizar as 

ac;oes voltadas ao meio ambiente. 
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Soledade et a/ (2007) destacam que a ISO 14000 e recomendada as 

industrias extrativistas, agroindustriais e de servigos, e pode ser obtida por meio de 

uma certificagao que envolve as atividades industriais e as instalagoes da empresa 

Entretanto, segundo Ferreira (2006, p.35) "o fato de uma empresa ter 

recebido essa certificagao nao significa que ela nao polui." A certificagao denota sim 

a preocupagao da empresa com a preservagao do meio ambiente. 

De acordo com Ferreira (2006, p. 43) a empresa precisa ter gestao 

ambiental para reduzir ao minimo possivel os impactos ambientais decorrentes do 

seu processo produtivo e a autora considera que "gestao ambiental e parte do 

sistema chamado Empresa e que este espera que o agregado de suas atividades 

possibilite, em conjunto, urn resultado melhor do que o somat6rio de suas partes 

individuais." 

Todavia para que se possa atingir a gestao ambiental, e recomendado pela 

ISO 14000, que a empresa utilize urn sistema de gestao ambiental (SGA), definido 

pela norma como sendo "o conjunto formado pela estrutura organizacional, com as 

suas responsabilidades, suas praticas, procedimentos, processos e recursos 

necessarios para implantar e manter o gerenciamento ambiental." 

2.5 SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL- SGA 

Segundo Paulista (2007, p.32) "o SGA estabelece agoes relacionadas a 

procedimentos, instrugoes de trabalho e controle abrangendo a legislagao ambiental 

e avaliagao de incidentes e acidentes." 

Segundo a ISO 14001, o Sistema de Gestao Ambiental (SGA) e como uma 

parte do sistema de gestao de uma estrutura organizacional, cuja fungao e manter, 

elaborar e revisar as praticas, os procedimentos da politica ambiental da empresa e 

sua implantagao compoem quatro fases: 

• Definigao e comunicagao do projeto - nesta fase e gerado urn 
documento de trabalho o qual ira detalhar os criterios do projeto para sua 
implantagao; 
• Planejamento do SGA - nesta fase e feito uma revisao ambiental 
inicial; 
• lnstalagao do SGA- nesta fase se implementa o SGA; 
• Auditoria e certificagao - Esta fase permite a empresa certificar o seu 
Sistema de Gestao Ambiental. 
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Ainda de acordo com a ISO 14000, e necessaria que esse sistema de 

gestao ambiental para ser eficiente tenha: 

• Uma politica ambiental suportada pela Alta Administra<;ao; 
• ldentifica<;ao dos aspectos ambientais e dos impactos significativos; 
• ldentifica<;ao dos requisitos legais e outros requisitos; 
• Estabelecimento de objetivos e metas que suportem a politica 
ambiental; 
• Defini<;ao de papeis, responsabilidades e autoridade 
• Treinamento e conhecimento dos procedimentos 
• Processo de comunica<;ao do sistema de gerenciamento ambiental 
com todas as partes interessadas; 
• Procedimento de controle operacional; 
• Procedimento para emergencias; 
• Procedimento para monitorar e medir as opera<;6es que tern urn 
significativo impacto ambiental; 
• Procedimentos para corrigir nao conformidades; 
• Procedimento para gerenciamento dos registros; 
• Programa de auditoria e a<;ao corretiva; 
• Procedimento de revisao pela alta administra<;ao 

Ademais, o SGA, assim como outros sistemas de gestao possibilita a 

emissao de relat6rios que evidenciam desde a evoluc;ao das estrategicas ambientais 

e financeiras da empresa ate a avaliac;ao de novas oportunidades no que tange a 

novas tecnologias, produtos ou cadeias de valor, alem de possibilitar a identificac;ao 

e a reduc;ao de custos ambientais dos custos gerais, sendo possfvel, se necessaria 

compensar os custos ambientas com os ganhos decorrentes da venda de resfduos, 

par exemplo, alem de auxiliar no cumprimento da legislac;ao ambiental vigente, 

segundo (PAULISTA, 2007) 

2.6 LEI N° 10.165 de 27 de Dezembro de 2000 

A Lei n° 10.165/2000 que altera a Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

que dispoe sabre a Polftica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulac;ao e aplicac;ao. Nesta Lei estao elencadas as atividades potencialmente 

poluidoras e que se utilizam de recursos ambientais. 

0 anexo VIII categoriza as atividades em ato, media e baixo impacto, 

conforme o quadro 1 . 
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Quadro 1 - atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais 
C6digo Categoria Descric;ao Pp/gu 

1 Extrac;ao e - pesquisa mineral com guia de utilizac;ao; lavra a AAito 
Tratamento de ceu aberto, inclusive de aluviao, com ou sem 

Minerais beneficiamento; lavra subterranea com ou sem 
beneficiamento, lavra garimpeira, perfurac;ao de 
poc;os e produc;ao de petr61eo e gas natural. 

2 Industria de - beneficiamento de minerais nao metalicos, nao MMedio 
Produtos Minerais associados a extrac;ao; fabricac;ao e elaborac;ao de 

Nao Metalicos produtos minerais nao metalicos tais como 
produc;ao de material ceramico, cimento, gesso, 
amianto, vidro e similares. 

3 Industria - fabricac;ao de ac;o e de produtos siderurgicos, AAito 
Metalurgica produc;ao de fundidos de ferro e ac;o, forjados, 

arames, relaminados com ou sem tratamento; de 
superficie, inclusive galvanoplastia, metalurgia dos 
metais nao-ferrosos, em formas primarias e 
secundarias, inclusive ouro; produc;ao de 
laminados, Iigas, artefatos de metais nao-ferrosos 
com ou sem tratamento de superficie, inclusive 
galvanoplastia; relaminac;ao de metais nao-
ferrosos, inclusive Iigas, produc;ao de soldas e 
anodos; metalurgia de metais preciosos; metalurgia 
do p6, inclusive pec;as moldadas; fabricac;ao de 
estruturas metalicas com ou sem tratamento de 
superficie, inclusive; galvanoplastia, fabricac;ao de 
artefatos de ferro, ac;o e de metais nao-ferrosos 
com ou sem tratamento de superficie, inclusive 
galvanoplastia, tempera e cementac;ao de ac;o, 
recozimento de arames, tratamento de superficie. 

4 Industria - fabricac;ao de maquinas, aparelhos, pec;as, MMedio 
Mecanica utensilios e acess6rios com e sem tratamento 

termico ou de superficie. 

5 Industria de material - fabricac;ao de pilhas, baterias e outros MMedio 
Eletrico, Eletronico acumuladores, fabricac;ao de material eletrico, 
e Comunicac;oes eletronico e equipamentos para telecomunicac;ao e 

informatica; fabricac;ao de aparelhos eletricos e 
eletrodomesticos. 

6 Industria de Material - fabricac;ao e montagem de veiculos rodoviarios e MMedio 
de Transporte ferroviarios, pec;as e acess6rios; fabricac;ao e 

montagem de aeronaves; fabricac;ao e reparo de 
embarcac;oes e estruturas flutuantes. 

7 Industria de Madeira - serraria e desdobramento de madeira; Medio 
preservac;ao de madeira; fabricac;ao de chapas, 
placas de madeira aglomerada, prensada e 
compensada; fabricac;ao de estruturas de madeira 
e de m6veis. 

8 Industria de Papel e - fabricac;ao de celulose e pasta mecanica; Alto 
Celulose fabricac;ao de papel e papelao; fabricac;ao de 

artefatos de papel, papelao, cartolina, cartao e fibra 
prensada. 
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9 Industria de - beneficiamento de borracha natural, fabricac;:ao de Pequeno 
Borracha camara de ar, fabricac;:ao e recondicionamento de 

pneumaticos; fabricac;:ao de laminados e fios de 
borracha; fabricac;:ao de espuma de borracha e de 
artefatos de espuma de borracha, inclusive latex. 

10 Industria de Couros - secagem e salga de couros e peles, curtimento e Alto 
e Peles outras preparac;:6es de couros e peles; fabricac;:ao 

de artefatos diversos de couros e peles; fabricac;:ao 
de cola animal. 

11 Industria Textil, de - beneficiamento de fibras texteis, vegetais, de Media 
Vestuario, Calc;:ados origem animal e sinteticos; fabricac;:ao e 

e Artefatos de acabamento de fios e tecidos; tingimento, 
Tecidos estamparia e outros acabamentos em pec;:as do 

vestuario e artigos diversos de tecidos; fabricac;:ao 
de calc;:ados e componentes para calc;:ados. 

12 Industria de - fabricac;:ao de laminados plasticos, fabricac;:ao de Pequeno 
Produtos de Materia artefatos de material plastico. 

Plastica. 
13 Industria do Furno - fabricac;:ao de cigarros, charutos, cigarrilhas e Media 

outras atividades de beneficiamento do fumo. 

14 lndustrias Diversas - usinas de produc;:ao de concreto e de asfalto. Pequeno 
15 Industria Quimica - produc;:ao de substancias e fabricac;:ao de Alto 

produtos quimicos, fabricac;:ao de produtos 
derivados do processamento de petroleo, de 
rochas betuminosas e da madeira; fabricac;:ao de 
combustiveis nao derivados de petroleo, produc;:ao 
de oleos, gorduras, ceras, vegetais e animais, 
oleos essenciais, vegetais e produtos similares, da 
destilac;:ao da madeira, fabricac;:ao de resinas e de 
fibras e fios artificiais e sinteticos e de borracha e 
latex sinteticos, fabricac;:ao de polvora, explosivos, 
detonantes, munic;:ao para cac;:a e desporto, fosforo 
de seguranc;:a e artigos pirotecnicos; recuperac;:ao e 
refino de solventes, oleos minerais, vegetais e 
animais; fabricac;:ao de concentrados aromaticos 
naturais, artificiais e sinteticos; fabricac;:ao de 
preparados para limpeza e polimento, 
desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas; 
fabricac;:ao de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, 
impermeabilizantes, solventes e secantes; 
fabricac;:ao de fertilizantes e agroquimicos; 
fabricac;:ao de produtos farmaceuticos e 
veterinarios; fabricac;:ao de sab6es, detergentes e 
velas; fabricac;:ao de perfumarias e cosmeticos; 
produgao de alcool etilico, metanol e similares. 
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16 Industria de - beneficiamento, moagem, torrefa<;ao e fabrica<;ao Media 
Produtos de produtos alimentares; matadouros, abatedouros, 

Alimentares e frigorificos, charqueadas e derivados de origem 
Bebidas animal; fabrica<;ao de conservas; prepara<;ao de 

pescados e fabrica<;ao de conservas de pescados; 
beneficiamento e industrializa<;ao de Ieite e 
derivados; fabrica<;ao e refina<;ao de a<;ucar; refino 
e prepara<;ao de oleo e gorduras vegetais; 
produ<;ao de manteiga, cacau, gorduras de origem 
animal para alimenta<;ao; fabrica<;ao de fermentos 
e leveduras; fabrica<;ao de ra<;6es balanceadas e 
de alimentos preparados para animais; fabrica<;ao 
de vinhos e vinagre; fabrica<;ao de cervejas, 
chopes e maltes; fabrica<;ao de bebidas nao-
alcoolicas, bern como engarrafamento e 
gaseifica<;ao e aguas minerais; fabrica<;ao de 
bebidas alcoolicas. 

17 Servi<;os de - produ<;ao de energia termoeletrica; tratamento e Media 
Utilidade destina<;ao de residuos industriais liquidos e 

solidos; disposi<;ao de residuos especiais tais 
como: de agroquimicos e suas embalagens; 
usadas e de servi<;o de saude e similares; 
destina<;ao de residuos de esgotos sanitarios e de 
residuos solidos urbanos, inclusive aqueles 
provenientes de fossas; dragagem e 
derrocamentos em corpos d'agua; recupera<;ao de 
areas contaminadas ou degradadas. 

18 Transporte, - transporte de cargas perigosas, transporte par Alto 
Terminais, dutos; marinas, portos e aeroportos; terminais de 
Depositos e minerio, petroleo e derivados e produtos quimicos; 
Comercio depositos de produtos quimicos e produtos 

perigosos; comercio de combustiveis, derivados de 
petroleo e produtos quimicos e produtos perigosos. 

19 Turismo - complexos turisticos e de lazer, inclusive parques Pequeno 
tematicos. 

20 Usa de Recursos - silvicultura; explora<;ao economica da madeira ou Media 
Natura is lenha e subprodutos florestais; importa<;ao ou 

exporta<;ao da fauna e flora nativas brasileiras; 
atividade de cria<;ao e explora<;ao economica de 
fauna exotica e de fauna Silvestre; utiliza<;ao do 
patrimonio genetico natural; explora<;ao de 
recursos aquaticos vivos; introdu<;ao de especies 
exoticas ou geneticamente modificadas; usa da 
diversidade biologica pela biotecnologia. 

21 (VET ADO} X X 

22 (VET ADO} X X 

Fonte: Lei N. 10.165 de 27 de Dezern bra de 2000 

A Lei ainda menciona que a empresa e obrigada a entregar ate o dia 2 de 

margo de cada ana, urn relat6rio das atividades exercidas pela empresa no ana 

anterior, cujo modelo e definido pelo lbama e tern a finalidade de colaborar com o 

procedimento de fiscalizagao, sob pena de multa a empresa. 
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3 iNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL- ISE 

Nos Estados Unidos, em especial na decada de 80, os investidores 

come<;am a busca por empresas que fossem consideradas socialmente 

responsaveis, mais rentaveis, para aplicar os seus recursos. 

No tocante a responsabilidade social das empresas Freire e Silva (2001) 

consideram que tal responsabilidade pode ser mensurada quando a empresa 

desenvolve atividades que buscam o bern estar dos seus colaboradores, da 

sociedade, de modo geral, ou ainda quando protegem e preservam a natureza. 

Os investimentos nas empresas socialmente responsaveis foram 

denominados SRI e de acordo com o disposto pela Bovespa (www.bovespa.com.br) 

estao crescendo com rapidez. Nos Estados Unidos entre os anos de 1995 a 2007 o 

crescimento foi de 320%, neste mesmo pals no anode 2007 foram aplicados U$ 2,7 

trilhoes em SRI representando 10,76% do total de investido naquele a no. 

A Bovespa menciona (www.bovespa.com.br) que para os acionistas que 

buscam o SRI, tais empresas estao mais preparadas para enfrentar os riscos 

economicos, sociais e ambientais e, que, portanto geram valor em Iongo prazo, 

mantendo-se consolidada no mercado, aiE3m de terem urn passivo ambiental, 

trabalhista e social reduzido em rela<;ao as outras empresas. 

No Brasil atento ao novo perfil do investidor, a Bolsa de Valores de Sao 

Paulo, a Bovespa em conjunto com a ABRAPP, ANBIMA, APIMEC, IBGC, IFC, 

lnstituto ETHOS e o Ministerio do Meio Ambiente e posteriormente o PNUMA, 

criaram urn fndice referendal para tais investimentos, denominado fndice de 

Sustentabilidade Ambiental. 

A finalidade do ISE e dar seguran<;a ao investidor de que o seu investimento 

e rentavel ao mesmo tempo em que preserva o meio ambiente. 0 ISE mede o 

retorno total de uma carteira de a<;oes de empresas com responsabilidade social e 

sustentabilidade empresarial. 

0 fndice conta com urn conselho deliberativo, presidido pela Bovespa, assim 

distribufdo: 

• BM&BOVESPA; 

• IFC; 

• Associa<;oes: ABRAPP, APIMEC, AMBIMA; 

• Ongs: ETHOS, IBGC; 
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• Ministerio do Meio Ambiente; 

• PNUMA. 

Em equipe, esses 6rgaos decidem as caracterfsticas do fndice e elegem as 

empresas, que negociam agoes na Bolsa de Valores de Sao Paulo e que tem 

destaque no quesito responsabilidade social e sustentabilidade. 

0 ISE foi o 4° fndice de sustentabilidade a ser langado no mundo e 2° em 

pafses emergentes e em 2010 completou 5 a nos de existencia. 

Algumas caracterfsticas do ISE sao ineditas neste tipo de fndice, a saber, o 

desenvolvimento dos criterios de selegao, atraves de consulta e com a participagao 

de representantes dos "stakeholders" e a validagao pela Sociedade Civil. 

Segundo a Bovespa (www.bovespa.com.br) a classificagao no fndice produz 

maior credibilidade junto ao mercado, por serem rentaveis ao mesmo tempo em que 

estimulam praticas de preservagao ambiental e o preservam. 

3.1 CRITERIOS DE SELE<;AO DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS PELO ISE 

0 conselho deliberative do ISE conta com o Centro de Estudos em 

Sustentabilidade da Fundagao Getulio Vargas (CES-FGV) para avaliar o 

desempenho das empresas elencadas pela Bolsa de Valores de Sao Paulo no que 

tange a sustentabilidade. 

Sao enviados questionarios pela CES-FGV as empresas pre-selecionadas, 

dentre os itens estao: os elementos ambientais, sociais e economico-financeiros que 

sao analisados de forma integrada e a esses quesitos foram acrescidos mais tres 

grupos de indicadores: a) criterios gerais (que questiona, por exemplo, a posigao da 

empresa perante acordos globais e se a empresa publica balango social; b) criterios 

de natureza do produto (que questiona se o produto da empresa acarreta danos e 

riscos a saude dos consumidores, entre outros); e c) criterios de governanc;a 

corporativa. 

Os elementos ambientais, sociais e economico-financeiros foram divididos 

em quatro conjuntos de criterios: a) polfticas (indicadores de comprometimento); b) 

gestae (indicadores de programas, metas e monitoramento); c) desempenho; e d) 

cumprimento legal. 
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No tocante aos aspectos ambientais ha uma distin9ao dos questionarios por 

grupos de setores economicos, com a finalidade de considerar as peculiaridades de 

cada setor quanta aos impactos ambientais provocados por sua atividade, sendo as 

questoes objetivas e voluntarias. 

Os questionarios, preenchidos tern suas respostas analisadas por uma 

ferramenta estatfstica chamada de "analise de clusters", que identifica grupos de 

empresas com desempenho parecido e posteriormente aponta o grupo de maior 

desempenho com a classificayao individual das empresas. 

Feita a classifica9ao o conselho escolhe dentre as empresas pre

selecionadas a que tiveram melhor classificayao, considerando o seu 

relacionamento com empregados e fornecedores, relacionamento com a 

comunidade, governan9a corporativa e impacto ambiental de suas atividades, ate o 

limite de 40 empresas. 

Para participar da pre-sele9ao as empresas desembolsam uma taxa de 

participa9ao equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por empresa mais R$ 

1.000,00 (mil reais) por controlada. 

0 ISE esta em constante aprimoramento, revisando as empresas 

anualmente. 

3.2 METODOLOGIA DO ISE 

Para compor o ISE e preciso atender cumulativamente alguns criterios. E 
necessaria ser uma das 200 a96es com maior fndice de negociabilidade e ter sido 

negociada em pelo menos 50% dos pregoes ocorridos nos ultimos doze meses que 

antecedem o processo de reavalia9ao, alem de atender os criterios de 

sustentabilidade recomendados pelo Conselho do fndice. Sendo exclufdas as 

empresas que deixarem de atender a urn desses criterios. 

Contudo as empresas que entrarem, durante a vigencia da carteira9
, em 

regime de recupera9ao judicial ou falencia ou que sofram altera96es significativas 

em seus nfveis de sustentabilidade e responsabilidade social sao exclufdas do ISE. 

0 ISE medira o retorno de uma carteira composta pelos papeis que 

atenderem a todos os criterios citados anteriormente, sendo ponderados pelo 

9 Nos 12 meses seguintes a classificagao pelo ISE. 
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respective valor de mercado o chamado "free float", sendo excluidas as ac;oes de 

propriedade do controlador e as ac;oes suspensas por algum motive por mais de 50 

dias. 

0 ISE, dotado de alguns criterios, efetua o calculo de cada uma das ac;oes 

das empresas classificadas pelo indice, levando em conta sua atividade economica 

e o seu valor de mercado, utilizando o prec;o de fechamento de mercado do dia. 0 

indice tambem leva em considerac;ao os fatos que impliquem em alterac;ao da 

quantidade total dos titulos dessas empresas, quer ocorra a conversao das ac;oes 

em debentures, cancelamento ou conversao em outro tipo de ac;ao. 

Durante a vigencia da carteira podera ocorrer cisao ou incorporac;ao dessas 

empresas o que sera analisado caso a caso pela Bovespa, bern como no caso de 

ocorrer oferta publica de ac;oes a Bovespa podera optar por excluir do ISE o 

percentual de capital foi comprado ou retirar a ac;ao do fndice. 

Existem outros indices que representam o valor de urn grupo de empresas 

consideradas sustentaveis segundo criterios financeiros, sociais e ambientais tais 

como: o Dow Jones Sustainability Index- DJSI, lanc;ado em 1999 compondo 317 

empresas em 27 paises, fazem parte deste indice as empresas brasileiras: Aracruz, 

Bradesco, Cemig, ltau Unibanco, ltausa, Petrobras e Redecard e o FTSE4Good, 

parceiro da balsa de Londres e do Financial Times. 

Segundo a Bovespa (www.bovespa.com.br) as empresas que sao 

classificadas pelos indices de sustentabilidade sao reconhecidas no mercado por 

atuarem com responsabilidade social corporativa e tern reconhecida a 

sustentabilidade no Iongo prazo e sao vistas como empresas preocupadas com o 

impacto ambiental de duas atividades, ou seja, tais Indices agem como urn selo de 

qualidade, do qual muitas empresas nao estao mais abrindo mao. 
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4 AS EMPRESAS QUE COMPUSERAM 0 iNDICE DE SUSTABILIDADE DA 

BOVESPA EM 2009 

Ap6s a classificac;ao das empresas o ISE divide as empresas em grupos, de 

acordo com a sua classificac;ao no quesito ambiental. 

Abaixo quadro 2 com a dimensao ambiental das empresas e o quadro 3 com 

a carteira do ISE 2009. 

Quadro 2 - Dimensao Ambiental das Em resas 

Recursos naturais 
Renovaveis 

Quadro 3 - Carteira ISE 2009 

Ano 2009 

Recursos naturais 
nao Renovaveis 

Materia Primas 
e lnsumos 

Transporte 
e Lo istica 

Servi OS 

lnstitui<;oes Financeiras 
e Se uradoras 

Empresas 

A<;oes 
>.''' ''· 

Setores ,, /' 

Valor de Mercado (R$bilhao) 

Part.% (Cap. Total) 

Classificadas 

Carteira Anterior Nao Classificadas 

Novas Empresas 

Fechamento Capital 

Fonte ISE 2010 

34 

43 
' 

16 

735,2 

32,40% 

26 

2 

8 

2 

0 ISE divide as empresas em setores economicos, sendo ilustrado pelo 

quadro 4. 
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Q d 4 o· t "b . - S t . I d E ua ro - IS n UICaO e ona as mpresas 
' ,.,·, 

Set.or 2009/2010 Ofo 

Agua e Saneamento 1 2,93 

Alimentos Processados 1 9,84 

Construcao e Engenharia 1 0,41 

Energia Eh~trica 11 15,00 

Intermediaries financeiros 4 14,40 

Madeira e Papel 3 6,45 

Maquinas e Equipamentos 1 0,41 

Material de Transporte 1 5,15 

Previdemcia e Seguros 1 1,37 

Produtos de Uso Pessoal e Limpeza 1 4,65 

Quimicos 1 2,28 

Saude 1 2,54 

Servicos Financeiros Diversos 1 0,62 

Siderurgica e Metalurgica 3 15,00 

Telefonia Fixa 1 9,79 

Telefonia M6vel 2 9,17 
""''" 

;· Total ·,· 34 100 

Fonte ISE 2010 

A seguir o ISE divide as empresas em setores, de acordo com suas 

atividades. 0 grupo A elenca as empresas que se utilizam dos recursos naturais 

renovaveis, grupo B dos recursos naturais nao renovaveis, grupo C das materias 

primas e insumos, grupo 0 das empresas de transportes e logistica, grupo E as 

empresas de servivo e o grupo IF composto das instituivoes financeiras e 

seguradoras 

No quadro 5 estao as empresas do grupo A. 
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Q 5 G uadro - rupo A dos Recursos Natura is Nao Renovaveis 
GRUPO "A" Quantidade de Empresas 

Recursos Naturais Renovaveis empresas 

Cervejas e Refrigerantes 0 -
Cigarro e Furno 0 -
Madeira, Papel e Celulose SUZANO 

FIBRIA 
3 DURATEX 

Agua e Saneamento 1 SABESP 
Energia Eletrica 

AES TIETE 
ELETROBRAS 

ELETROPAULO 
ENERGIAS BR 

CEMIG 
CESP 

COELCE 
CPFL ENERGIA 

CO PEL 
TRACTE 

11 LIGHTS/A 
TOTAL 15 
Fonte Autora 

Este grupo e composto pela empresas que utilizam como materia-prima os 

recursos naturais renovaveis. 

Este grupo e composto especialmente par empresas de energia eletrica, 

alem de 2 empresas consideradas de alto impacto ambiental e par 1 empresa de 

agua e saneamento basico. 

No quadro 6 estao as empresas do grupo B. 

Q d 6 G ua ro - rupo Bd R OS ecursos a ura1s ao enovave1s 
GRUPO "B" Quantidade de Empresas 

Recursos Naturais Nao empresas 
Renovaveis 

Artefatos de cobre 0 -
Ferro e Ar;o GERDAU 

2 GERDAU METALURGICA 
Fertilizantes 0 -
Minerais Metalicos 0 -
Petr61eo e Gas ( explorar;ao 
e/ou refino) 0 -
Petroquimico 1 BRAS KEN 
Sid eru rg ica 1 USIMIAS 

TOTAL 4 
Fonte Autora 
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0 grupo B e composto de empresas que utilizam como materia-prima 

recursos naturais nao renovaveis. 

No quadro 7 estao as empresas do grupo C. 

ua ro 7-Q d G rupo c Materias Primas e lnsumos 
GRUPO "C" Quantidade Empresas 

Materiais primas e insumos de 
em ores as 

Assess6rios, Fios e Tecidos 0 -
Armas e Muni~oes 0 -
Autom6veis e Motocicletas 0 -
Alimentos diversos 0 -
Brinquedos e Jogos 0 -
Cal~ados 0 -
Computadores e Equipamentos 0 -
Constru~ao Civil EVEN CONSTRUCAO 

1 CIVIL 
Constru~ao Pesada 0 -
Couro 0 -
Defensives 0 -
Embalagens 0 -
Equipamentos eletricos 0 -
Eletrodomesticos 0 -
Explora~ao de rodovia (Duplica~ao, manuten~ao e 
ampliac;ao) 0 -
Laticinios 0 -
Maquinas e equipamentos 
agricolas e de transporte 0 -
Maquinas e equipamentos hospitalares 

0 -
Maquinas e equipamentos industriais 

1 INDUSTRIAS ROMI 
Material aeronautico 0 -
Material rodoviario 0 -
Material ferroviario 0 -
Montadora de bicicletas 0 -
Motores, compressores e outros 0 -
Produtos de limpeza 0 -
Produtos de uso pessoal 1 NATURA 
Utensilios domesticos 0 -
Vestuario 0 -
TOTAL 3 
Fonte Autora 

0 grupo C e composto por varios seguimentos economico, no entanto o ISE 

classificou somente 3 empresas, das quais 2 lndustrias Rami e Even Constru9ao 

Civil cuja atividade e considerada de media impacto ambiental e pela Natura lidera o 

ranking de empresa menos poluente, segundo pesquisa feita pela Environmental 

Tracking Carbon Ranking. 
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0 Grupo D, quadro 8, elenca as empresas que de transporte de logistica: 

a d a G ua ro - rupo DT ranspo rt L , f ee OQIS ICa 
GRUPO "0" Quantidade de Empresas 

Transporte e logistica empresas 

Aluguel de carros 0 -
Servi~os de apoio Armazenagem 0 -
Transporte aereo 1 EMBRAER 
Transporte ferroviario 0 -
Transporte hidroviario 0 -
Transporte rodoviario 0 -
Distribui~ao e Gas 0 -
Distribui~ao de Energia eletrica 0 -
TOTAL 1 
Fonte Autora 

As empresas de transporte, tambem tem atividade considerada de media 

impacto ambiental, tendo o ISE classificado somente 1 empresa. 

As empresas de servigos foram elencadas no grupo E, conforme quadro 9. 

a d 9 G ES ua ro - rupo erv190s 
GRUPO "E" Quantidade Empresas 

Servicos de 
empresas 

Comercio de maquinas e 
equipamentos 0 -
Comercio de transporte 0 -
Engenharia consultiva 0 -
Exploracao de im6veis 0 -
Servigos diversos 0 -
lntermediacao imobiliaria 0 -
Comercio 0 -

BRF FOODS (SADIA 
Alimentos 1 /PERDIGAO) 
Livrarias e papelarias 0 -
Medicamentos 0 -
Produtos diversos 0 -
Tecidos 0 -
Vestuario e calcados 0 -
Analise e diagn6sticos 1 DASA 
Servicos educacionais 0 -
Servigos medicos e hospitalares 0 -
Hotelarias 0 -
Parques de diversao 0 -
Jornais, livros e revistas 0 -

TELEMAR 
TIM 

Telefonia fixa e m6vel 3 VIVO 

TV por assinatura 0 -
TOTAL 5 
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Fonte Autora 

0 grupo E traz a BRF Foods, cuja atividade e considerada de media impacto 

ambiental. Alem das de 1 empresa de diagn6stico clinico e 3 empresas de telefonia 

fixa e m6vel, Telemar, Tim e Vivo. 

E, por fim no grupo IF esta relaciona as institui<;oes financeiras e 

seguradoras, de acordo com o quadro 1 0. 

Q d 10 G ua ro - rupo IF I rt.- F ns 1 wc;oes 1nance1ras e s d egura oras 
GRUPO "E" Quantidade de Empresas 

Servi~os financeiros empresas 

BRADESCO 
BANCO DO BRASIL 

ITAU UNIBANCO 
lnstitui<;5es financeiras e ITAU S/A 
seguradoras; 5 REDECARD 

Seguradoras 1 SULAMERICA 

TOTAL 6 

Fonte Autora 

0 Bradesco, o ltau Unibanco e o ltau S/A foram considerados sustentaveis 

pelo indice internacional Dow Jones Sustainability Index. 

Embora nao seja o foco do estudo convem mencionar que no final de 2001 o 

Banco Real ABN lan<;ou os fundo Ethical FIA e em 2004 o Banco ltau, o fundo ltau 

Excelencia Social. (MONZONI, et a/, 2006), demonstrando preocupa<;ao com a 

preserva<;ao do meio ambiente. 
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5. ANALISE DAS EMPRESAS DE ATIVIDADES CONSIDERADAS DE ALTO 

IMPACTO AMBIENTAL 

As atividades desenvolvidas pelas empresas: Braskem, Fibria, Gerdau, 

Gerdau Metalurgica, Usiminas e Suzano sao consideradas atividades de alto 

impacto ambiental, pela Lei n° 10.165/2000 e par esta razao foram selecionadas 

dentre as 34 empresas que compuseram o ISE 2009. 

Destas empresas, foram analisadas, as demonstrac;oes contabeis com a 

finalidade de encontrar indfcios de contabilidade ambiental. 

Corroborando com este trabalho, destaca-se o estudo realizado pela ONG, 

Defensoria da Agua, o qual tinha par finalidade medir quao contaminada esta agua 

devolvida ao meio ambiente depois de conclufdo o processo produtivo. 0 estudo 

apontou que 90% das aguas utilizados no processo produtivo sao devolvidas a 

natureza contaminada com material t6xico proveniente do processo produtivo e entre 

os anos de 2004 a 2008 essa contaminac;ao cresceu 280%. Dentre as empresas 

estudas estao a Braskem e a Gerdau, confirmando que sao empresas 

potencialmente poluidoras. 

E, novamente quando a secretaria do Meio Ambiente de Sao Paulo elencou 

as 100 industrias que mais poluem as empresas Fibria, Gerdau e Suzano foram 

citadas como as empresas que mais emitem gas carbonico. 

A seguir o resultado da pesquisa feita nas demonstrac;oes contabeis, nas 

notas explicativas, no relat6rio da administrac;ao, divulgado par tais empresas em 

seu web site, acerca da questao ambiental. 
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5.1 BRASKEN S/A 

A Braskem S/A e uma sociedade anonima de capital aberto, com sede em 

Camagari, na Bahia que produz e comercializa resinas termoplasticas, polietileno, 

polipropileno e PVC e petroqufmico basicos, como eteno, propene e benzene, alem 

de gasolina e gas de cozinha. 

As informagoes a seguir foram encontradas no web site da Braskem. 

A Braskem se coloca entre 8 produtoras de resinas da America do Sui e 

destaca que em 2009 obteve o melhor resultado para todos os indicadores de eco 

eficiencia desde 2002, principalmente pelos investimentos e iniciativas de melhoria 

com foco no meio ambiente e participa pela quinta vez, consecutiva, do fndice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE). 

Os demonstratives contabeis apontam o registro de prov1sao para 

recuperagao ambiental, em 2009, no valor de R$ 57.797, detalhando nas notas 

explicativas que mantem provisao para gastos futures para a reparagao de danos 

causados ao meio ambiente em algumas de suas plantas industriais. 

A Braskem divulga que neste mesmo ano houve redugao de 13% na 

geragao dos efluentes lfquidos, 17% nos s61idos, 5% no consume de energia e 16% 

no consume de agua em relagao ao ano de 2008. 

Urn projeto de destaque da empresa no tocante a preservagao ambiental e a 

conservagao da adutora de Santa Helena na Bahia 10
, que garante o abastecimento 

de agua da barragem da adutora para todo 0 polo industrial em epocas de estiagem. 

Os gases de efeito estufa tambem sao inventariados pela Braskem e tiveram 

queda de 97,5% em relagao ao anode 2007. A empresa atribui essa redugao a crise 

mundial, que ocasionou na queda do prego do barril de petr61eo. 

Corroborando com essa redugao a Braskem assumiu urn compromisso 

publico em agosto do ano de 2009, intitulado- E precise amadurecer para ser verde 

- comprometendo-se na continua redugao desses gases, uma maneira de contribuir 

sera a utilizagao de materias-primas renovaveis no seu processo produtivo. 

A empresa propaga que possui varios projetos sociais e ambientais que 

geraram urn investimento de R$ 7,5 milhoes de reais no anode 2009, mas nao foi 

encontrado em seus demonstratives contabeis tal registro, houve somente a mengao 

10 0 projeto de da adutora de Santa Helena foi desenvolvido em conjunto com a empresa de agua e 
Saneamento do Estado da Bahia. 
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de que a empresa investiu 894 milhoes em investimentos operacionais, de 

tecnologia, saude, seguran9a e meio ambiente e nos sistemas de informa9ao. 

Todas as informa9oes mencionadas foram extrafdas do material divulgado 

pela Braskem, no seu web site. 

5.2 FIBRIA CELULOSE S/A 

A Fibria Celulose S/A e uma empresa resultante da uniao da Aracruz 

Celulose e da Votorantim Celulose e Papel, sociedade anonima de capital aberto, 

com sede em Sao Paulo, tendo como atividade a explora9ao florestal e a 

industrializa9ao e comercio de celulose de fibra curta, papel para impressao e escrita 

e papeis especiais. 

As informa9oes a seguir foram encontradas no web site da Fibria. 

E divulgado pela mesma, que seu investimento com o meio ambiente em 

2009 foi de R$ 1.609 milhoes de reais, sendo que R$ 57 milhoes foram investidos na 

expansao florestal, R$ 310 milhoes foram investidos em renova9ao de florestas e R$ 

25 milhoes foram destinados a seguran9a e meio ambiente. 

A administra9ao da Fibria aprovou um plano de sustentabilidade abrangendo 

aspectos florestais e industriais, certifica9ao, legisla9ao e dentre estes se destaca o 

relacionado a preserva9ao do meio ambiente onde sera elaborado um programa de 

conserva9ao de areas em importantes biomas, incluindo a cria9ao de RPPNs11 no 

pampa gaucho e em trechos de Mata Atlantica. 

A Fibria noticia que possuf 1 milhao de hectares para suas atividades dos 

quais 393 mil hectares sao dedicados a conserva9ao de ecossistemas nativos, nos 

estados: Espfrito Santo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sui, Sao Paulo e Mato 

Grosso do Sui, da sua base florestal, aproximadamente 115 hectares sao destinados 

aos plantios renovaveis dos participantes no programa fomento floresta, que serve 

de fonte alternativa de madeira alem de promover a diversifica9ao de renda e do uso 

da terra para o produtor rural. 

A empresa divulga que mantem projetos de educa9ao ambiental, embora 

nao os demonstre em valor monetario em sua contabilidade. 

11 A empresa nao detalhou o que e RPPNs. 
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Ademais, a empresa informa que tambem e reconhecida pelos principais 

6rgaos certificadores e Indices de sustentabilidade, como o FSC, o Cerflor, o lndice 

Dow Jones de Sustentabilidade Global (DJSI World), alem do lndice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE). 

Nos demonstrativos contabeis nao foram encontrados indfcios de 

contabilidade ambiental. 

Todas as informagoes mencionadas foram extrafdas do material divulgado 

pela Suzano, no seu web site. 

5.3 GERDAU S/A e GERDAU METALURGICA 

A Gerdau S/A e uma empresa anonima de capital aberto, cuja atividade 

principal e a produgao e a comercializagao de produtos siderurgicos, agos para 

construgao civil, industrias automotivo e agropecuario. 

As informagoes a seguir foram encontradas no web site da Gerdau. 

A Gerdau e a maior recicladora de sucata da America Latina e esta entre as 

maiores do mundo e esta no mercado a mais de urn seculo. 

Pelo quarto ano consecutivo compoe o lndice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE) e acredita que sua participagao no fndice demonstra sua 

preocupagao com a sustentabilidade empresarial e a coloca num seleto grupo, o das 

empresas rentaveis e socialmente responsaveis. 

Todavia, nas demonstragoes contabeis analisadas nao foram encontrados 

indfcios de contabilidade ambiental, ou registro de provisao para preservagao ou 

recuperagao ambiental, embora divulgue que possui forte polftica de preservagao 

ambiental e que contribui para o desenvolvimento sustentavel. 

A Gerdau tambem destaca sua busca por alternativas para o aproveitamento 

dos seus co-produtos 12
, 80% dos co-produtos ja sao reaproveitados pela industria 

siderurgica ou por empresas de outros setores economicos, os 20% restantes sao 

encaminhados para centrais de armazenamento, de acordo com o disposto a 

legislagao vigente. 

12 Decorrente da produ9ao do a9o. 
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Possui sistema de gestao ambiental, elaborado de acordo com a norma ISO 

14001 13
, sendo de conhecimento de todos os seus colaboradores; que investe 

continuamente na atualizac;ao dos seus equipamentos a fim de gerar menor impacto 

ambiental e em programas de conscientizac;ao ambiental; declara que possui o Selo 

Ecol6gico 14 comprovando a sustentabilidade de seus produtos. 

Noticia tambem a ampliagao e manutenc;ao de areas verdes com especies 

nativas e que possui reserva legal de preservac;ao permanente, dos 16 mil hectares 

de terra que possui 2,3 foram feitas areas de Reserva Legal ou de Preservagao 

Permanente e 7,7 sao de Matas Nativas. 

A empresa propaga que controla e trata da emissao de efluentes e que 

reaproveita 97% das aguas que utiliza na sua linha de produgao. 

Alem disso, a Gerdau aponta que investe milh6es de d61ares anualmente em 

pesquisas e tecnologias para reduzir a emissao de Co2, destacando que ja tern 

implantado melhorias para sua redugao como, por exemplo, a substituigao do 61eo 

por gas natural na sua linha de produgao 

Segundo a empresa, todos os seus colaboradores sao envolvidos em 

programas de educac;ao ambiental, em 2009 foram 46,7 mil participag6es totalizando 

93 mil horas de capacitac;ao entre campanhas de conscientizac;ao, palestras e 

cursos especfficos. 

Por meio do lnstituto Gerdau a empresa contribui para a ampliagao da 

consciencia ambiental das comunidades em que atua, desenvolvendo projetos que 

incentivam uma relagao sustentavel da comunidade com o meio ambiente. 

Todavia em nenhum demonstrativo contabil, constou o valor monetario gasto 

com tais projetos e investimentos. 

Todas as informag6es mencionadas foram extrafdas do material divulgado 

pela Gerdau, no seu web site. 

5.4 SUZANO PAPEL e CELULOSE S/A 

A Suzano Papel e Celulose S/A, sociedade anonima de capital aberto esta 

no mercado a 85 anos e uma empresa de base florestal, anuncia que e a segunda 

13 Estabelece a analise de atividade industrial. 
14 Emitido pelo IFBQ- lnstituto Falcao Bauer da Qualidade. 
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maior produtora global de celulose de eucalipto e uma das dez maiores de celulose 

de mercado, alem de ser lfder regional no mercado de papel. 

As informagoes a seguir foram encontradas no web site da Suzano. 

A Suzano integra pelo quinto ano, consecutive, o indice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE) e possui indfcios de contabilidade ambiental. 

Os seus demonstratives contabeis apontam a contabilizagao de R$ 144.640 

no seu ativo imobilizado para reflorestamento a serem pagos em 12 parcelas 

trimestrais os quais estao contabilizados no passive circulante e no passive exigfvel 

a Iongo prazo, alem de detalhar esses registros contabeis nas notas explicativas. 

A Suzano destaca em seu Balango Social urn investimento de R$ 8.270, 

correspondente a 0,72% de sua receita operacional em investimentos relacionados a 
produgao (R$ 7.014) e em programas e projetos externos relacionados ao meio 

ambiente (R$ 1.256). 

Tambem e destacado pela empresa OS programas e projetos para melhoria 

do desempenho ambiental que mantem cuja finalidade e reduzir os impactos 

negatives causados ao meio ambiente por conta das suas atividades bern como 

garantir a preservagao dos recursos naturais utilizados em seu processo produtivo, 

outra finalidade do programa e reduzir o risco de atuagoes legais. 

A empresa criou urn fndice chamado indice de Diversidade Biol6gica que 

possibilita compilar informagoes das areas nativas e plantadas para planejar 

atividades de maneira a obter melhoria da biodiversidade. 

Ainda com a finalidade de preservar o meio ambiente a Suzano: faz o 

manejo de mudas de eucalipto que resulta na redugao do consume de agua e 

fungicidas; tern a certificagao da ISO 14001; efetua o levantamento da pegada de 

carbone, a pratica engloba a medigao dos gases de efeito estufa ao Iongo de todo 

ciclo de vida de urn produto, desde a produgao e distribuigao da materia-prima ate a 

produgao e distribuigao do produto final, seja pela venda e/ou uso e sua disposigao 

final; possui o programa de preservagao de incendios nas florestas, chamado 

Floresta Viva; programa para redugao do consume de energia e agua e de 

recuperagao de 301 hectares pr6ximos a rios e das especies de animais que ali 

residem e ainda da monitoragao de sub-bacias hidrograficas. 

A Suzano propaga que em 2009 assinou urn pacto com a Eco futuro para 

restauragao de 15 milhoes de hectares da Mata Atlantica ate o ano de 2050 e 

tambem recebeu licenga fornecida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao 
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Paulo (Cetesb) para adotar como adubo as cinzas da biomassa 15 o que proporciona 

me nos impacto ao meio ambiente 16 e redu9ao de custos e receita ambiental 

decorrente da venda de parte desses resfduos. 

No relat6rio da administra9ao a empresa menciona que recebeu 2 multas 

nao monetarias, decorrentes de a96es contrarias ao disposto nos regulamentos 

ambientais vigentes. 

Contudo, nao foram encontrados em seus demonstratives contabeis os 

valores despendidos com tais programas e investimentos, bern como a receita 

oriunda da venda dos resfduos mencionados. 

Todas as informa96es mencionadas foram extrafdas do material divulgado 

pela Suzano, no seu web site. 

5.5 USIMINAS SIDERURGICA DE MINAS GERAIS S/A 

A Usina Siderurgica de Minas Gerais S/A mais conhecida como Usiminas 

produz e comercializa a9os laminados pianos. 

As informa96es a seguir foram encontradas no web site da Usiminas. 

A empresa participa do ISE 2009 pela primeira vez e acredita que a sua 

participa9ao na carteira reflete sua postura de transpan3ncia as praticas sustentaveis 

e que esta aberta ao dialogo para tratar de questoes ambientais. De acordo com o 

relat6rio da administra9ao a empresa tern dado importantes passos a fim de 

melhorar a gestao de indicadores na dimensao economica, social e ambiental, 

quesitos tambem avaliados pelo ISE. 

Nos demonstratives contabeis foram encontrados indfcios de contabilidade 

ambiental. Em 2009, a empresa fez provisao para recupera9ao ambiental, no valor 

total de R$ 90.482, sendo distribufdos R$ 38.362 para despolui9ao da Bahia de 

Sepetiba e R$ 52.12 para recupera9ao de areas em explora9ao, tal registro contabil 

foi detalhado pela empresa as notas explicativas. 

A Usiminas declara que possui projetos de melhoria do processo produtivo 

visando a manuten9ao da capacidade produtiva e a prote9ao ambiental, tal projeto 

esta contabilizado no ativo na conta especifica "saldo de obras em andamento" no 

15 Cascas de eucalipto e madeira nao aproveitadas para produ<;ao de celulose. 
16 Rico e nutrientes como cfllcio e potassio, essencial para a correcao dos solos. 
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valor de R$ 19.229.002, sendo o imobilizado liquido de R$ 11.561.652 Ua 

descontado o valor da deprecia<;ao R$ 7.997.350). 

Na ORE outras receitas e despesas operacionais esta demonstrada o valor 

gasto na recupera<;ao ambiental no valor total de R$ 5.218. 

A empresa tambem divulga que: grande parte dos residuos gerados pelo 

seu processo produtivo sao reaproveitados e comercializados; que trabalha com o 

conceito dos 4 Rs: Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recuperar; que foi a segunda no 

mundo a ser certificada pela ISO 14001; que prioriza a<;oes com foco na 

preserva<;ao do meio ambiente, investindo em tecnologia e educa<;ao ambiental. 

Algumas a<;oes de preserva<;ao ambiental foram destaques na Usiminas em 

2009, a saber: o investimento numa rede de logistica menos poluente; a 

recupera<;ao das areas dos pontos em que opera com a implanta<;ao de processos 

menos danosos nas minas e na reabsor<;ao de parte dos produtos descartados por 

clientes, o inicio da descontamina<;ao de urn lago com 390 mil m3 de efluentes 

liquidos, cujo custo do projeto fora avaliado em R$ 40 milhoes de reais, servindo 

posteriormente de porto particular da empresa. 

Algumas licen<;as ambientais tambem foram renovadas e concedidas a 

Usiminas em 2009. 

A Usiminas pretende inventariar a emissao de gases do efeito estufa visando 

a cria<;ao de urn programa que fara a analise de riscos e oportunidades para sua 

redu<;ao, sendo este urn projeto para ser desenvolvido no a no de 2010. 

A empresa utiliza e divulga o Balan<;o Social e neste menciona que em 2009 

investiu cerca de 1 0% de sua receita operacional em investimentos relacionados a 
produ<;ao e opera<;ao correspondente a R$ 85.556 e R$ 119 em programas e/ou 

projetos externos com foco na preserva<;ao ambiental. 

Todas as informa<;oes mencionadas foram extraidas do material divulgado 

pela Usiminas, no seu web site. 
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6 CONSIDERACOES FINAlS 

A preservagao ambiental esta cada vez mais em destaque no ambiente 

corporativo, as empresas tern buscado o alinhamento de procedimentos que 

busquem a preservagao e recuperagao ambiental. 

A classificagao de empresas com praticas de sustentabilidade e 

responsabilidade ambiental pela Bovespa despertou grande interesse para a 

pesquisa, imaginou-se que tais empresas teriam contabilizado e divulgados seus 

ativos e passivos ambientais e que seria possfvel fazer uma investigagao 

economico-financeira no que tange ao quesito ambiental por meio da analise dos 

documentos que elegeram tal empresa no ISE. 

Contudo, ap6s a analise realizada nas demonstragoes contabeis, notas 

explicativas, relat6rio da administragao e nas informagoes relacionadas ao meio 

ambiente no web site das empresas: Gerdau, Usiminas, Fibria, Suzano e Braskem 

constatou-se que, de modo geral, que tais empresas nao utilizam a contabilidade 

ambiental. As empresas estudadas mencionaram inumeros projetos, investimentos e 

pianos com foco ambiental porem nao os registraram como investimentos, gastos, 

perdas ou receitas ambientais na contabilidade. 

A Gerdau nao demonstrou em seus demonstrativos contabeis qual o valor 

monetario despedido para seus projetos sociais e ambientais, qual valor sera 

provisionado para recuperagao ambiental e qual a receita obtida da venda dos seus 

co-produtos, todas as informagoes relacionadas ao meio ambiente e a sua 

preservagao constou em seu web site. 

A Usiminas demonstrou que faz uso da contabilidade ambiental, por 

mencionar o seu ativo e passivo ambiental, sua provisao para recuperagao 

ambiental e o valor investido na sua preservagao. 

A Suzano menciona em seus demonstrativos contabeis somente os valores 

destinados a investimento ambiental. 

A Fibria nao menciona qualquer valor monetario destinado a preservagao do 

meio ambiente em seus demonstrativos contabeis. 

E por fim a Branken faz mengao apenas aos investimentos ambientais de 

modo geral. 

Contudo todas as empresas divulgam agoes para preservagao e 

recuperagao do meio ambiente, alem de projetos que visam diminuir o impacto que 
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suas atividades causam ao meio ambiente e todas se dizem responsaveis e 

sustentaveis, porem nao foram encontrados valores decorrentes dessas a~oes nos 

demonstrativos contabeis. 

Nao foram localizados no site da Bovespa, em especial na parte relacionada 

ao ISE a pontua~ao alcan~adas pelas empresas para serem classificadas pelo 

indice, nem informa~oes acerca da contabiliza~ao dos seus ativos e passivos 

ambientais. Entretanto tal indice, de modo geral, contribui com a sociedade ao 

elencar e divulgar as empresas rentaveis e socialmente responsaveis. 

No que tange a leis que dispoem sobre a Politica Nacional do Meio 

Ambiente, a Lei n° 10.165/2000 certamente trouxe esclarecimentos e beneffcios ao 

elencar as atividades de maior impacto ao meio ambiente, ja que a Lei n° 6.938/1981 

nao dispunha de esclarecimentos sobre quais atividades eram consideradas mais 

poluentes e danosas ao meio ambiente. 

0 objetivo das leis e dos regulamentos que versam sobre o meio ambiente e 

garantir a sua preserva~ao, alem da promover a recupera~ao da qualidade 

ambiental propicia a vida, com o objetivo de promover, no Pais, condi~oes para o 

desenvolvimento s6cio-economico a toda popula~ao. (artigo 2° da Lei 6.938/1981 da 

Politica Nacional do Meio Ambiente ). 

Considera-se que a questao de pesquisa esta Ionge de ser elucidada. 

Sugerem-se outros estudos e pesquisas para melhor elaborarem as questoes aqui 

tratadas e aquelas que por ventura ten ham surgido no decorrer deste trabalho. 
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