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RESUMO 

Atualmente o mundo vem passando por um processo de globalizacao, o qual tem gerado 
mudancas na sociedade e nas organizacoes, tais como o avanco tecnologico, os aspectos 
econdmicos, sociais, politicos e o aumento na velocidade da transmissao de informacoes. 
Este fendmeno pode ter promovido alteracoes na dinamica da postura das empresas, tendo 
em vista uma maior competitividade, gerando impacto tambem no meio ambiente. Estes 
fatores devem ser observados pelos entes publicos, no sentido de promover um bem estar 
social em equilfbrio com os recursos naturais, e reduzindo os impactos no meio ambiente, 
gerados por esses avaneos. Diante deste cenario, esta pesqutsa e resultado de um estudo 
teorico-empirico sobre a identificacao dos valores investidos na preservacao do meio 
ambiente nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande/PB no periodo de 2006 a 2009. O 
estudo foi orientado considerando-se nao somente os aspectos bibliograficos, mas, 
sobretudo, abordou-se o tema sob o enfoque pratico, envolvendo as prefeituras objeto do 
estudo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva, A amostra foi selecionada por 
conveniencia dentre um universo de 223 municipios paraibanos, escolhendo as duas 
maiores cidades do Estado da Paraiba. Dessa forma, pela analise dos resultados observou-
se que os investimentos efetuados com preservacao ambiental pelas prefeituras, em 
analise, foram em maior volume, realizados pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, 
que investe 73,89% a mais em recurso do que a Prefeitura Municipal de Joao Pessoa. 
Entretanto, esta ultima pulveriza estes recursos em maiores quantidades de ac6es e 
projetos que a Prefeitura Municipal de Campina Grande. 

Palavras-chave: Contabiiidade ambiental. investimento com o meio ambiente. Preservacao 
ambiental. 



ABSTRACT 

Now the world is going by a globalization process generating changes in the society and in 
the organizations, such as the technological progress, the economical and social aspects, 
and political and the increase in the speed in the transmission of the information. This 
phenomenon might have promoted alterations in the dynamics of the posture of the 
companies, tends in view a larger competitiveness, also generating impact in the 
environment. These factors should be observed by the public beings, in the sense of 
promoting a well to be social in balance with the natural resources, and reducing the impacts 
in the environment generated by those progresses. Before this scenery, this research is 
resulted of a theoretical-empiric study about the identification of the values invested in the 
preservation of the environment in the cities of Joao Pessoa and Campina Grande/PB in the 
period from 2006 to 2009. The study was guided being considered not only the 
bibliographical aspects, but, above all, the theme was approached under the practical focus 
involving the city halls object of the study. It is a qualitative and descriptive research. The 
sample was selected by convenience among universe of 223 municipal districts paraibanos, 
choosing the two larger cities of the State of Paraiba. In that way, for the analysis of the 
results it was observed that the investments made with environmental preservation by the 
city halls in analysis they were in larger volume, accomplished by the Municipal City hall of 
Campina Grande, that invests 73,89% more the in resource than the Municipal City hall of 
Joao Pessoa. However, this last one sprays these resources in larger amount of actions and 
projects that the Municipal City hall of Campina Grande, 

Key-words: Environmental accounting. Investments with the environment. Environmental 
preservation. 
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CAPITULO 1 

APRESENTAQAO 

Ao longo dos ultimos anos, o mundo vem passando por um processo de globalizacao, o qual 

tern gerado mudancas na sociedade e nas organizacoes, tais como: o avanco tecnologico, 

os aspectos economicos, socials, polfticos e o aumento na velocidade da transmissao de 

informacoes. Tal fenomeno pode ter promovido atteracSes na postura das empresas, tendo 

em vista uma maior competitividade. 

Diante de tal contexto, as organizacoes devem estar preparadas para se adaptarem de 

forma rapida, acompanhando a velocidade dessas mudancas, direcionando, dessa forma, 

suas metas e objetivos, sem esquecer-se de preservar o meio ambiente. 

A contabiiidade, frente a esse novo contexto mundial, pode encontrar-se diante da 

necessidade de oferecer suporte a estas questoes relativas a gestao empresarial e 

ambiental. Sendo assim, a elaboracao dos relatdrios contabeis pode envolver novos 

paradigmas. A resposta para isto pode esta nos relatorios formais, bem como em diferentes 

modelos da divulgac§o de informacoes que sirvam de suporte a gestao. Desse modo, a 

composicao dos demonstratives contabeis deve entao considerar o aumento de 

informacoes, identificando-se os aspectos relevantes na correta tomada de decisao. 

Considerando o referido aspecto, pode ser observado ha algum tempo, um aumento nos 

debates sobre a forma com que as empresas divulgam seus dados contabeis. Tais 

discursos se referem a clareza com que estas empresas divulgam seus resultados ao seu 

meio externo, acerca das demonstracoes contabeis. 

Nessa ideia, Calixto; Barbosa e Lima (2007) consideram que a evolucao da informatica 

promoveu a troca de informacoes entre seus usuarios em tempo real, alem de fornecer 

ferramentas de trabaiho que facilitam a execucSo das atividades, o deslocamento da 

economia para o setor de servicos. E o enfoque da preocupacao das empresas em esta 

sempre buscando um bom atendimento aos clientes, sao sinais evidentes de que mudancas 

estao acontecendo de forma assustadoramente rapida. 

Nesse sentido, pode ser comum a busca das empresas em agradar cada vez mais seus 

consumidores, por meio da incorporacao de mecanismos como o marketing, atraves da 

divulgacao de informacoes, promovendo acoes que criem melhorias junto a sua estrutura, 

visando um melhor atendimento aos seus usuarios, consequentemente angariando 

resultados para a entidade. Tal procedimento e feito de diversas formas, sempre procurando 

cumprir as exigencias do mercado consumidor. 
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ludicibus; Marion (2000) consideram que a contabiiidade pode ser compreendida como um 

importante instrumento na colaboracao do fornecimento de informacio de carater 

econdmica, financeira, fisica, produtiva e social aos usuarios internos e externos, a fim de 

tornar publico os meios que a empresa buscou para alcancar tal objetivo. 

Deste modo, a contabiiidade pode ser considerada um sistema de informagao que tern o 

papel de auxiliar no gerenciamento das entidades para que assim, possam alavancar sua 

continuidade. 

Diante disso, pode vir a crescer a relevancia da divulgacao de informagdes indispensaveis 

ao sistema de comunicaeao que existem entre o meio interno e externo das empresas com 

aqueles que estao ligados de maneira direta ou indireta as acoes realizadas pelas 

organizacoes. 

Santos et al (2001) destacam que nas ultimas decadas muito se tern debatido sobre qual a 

melhor forma das empresas harmonizarem o desenvolvimento de seus metodos de 

producHo sem que haja um maior prejuizo ao meio ambiente. 

Diante disso, a contabiiidade pode se destacar como uma das ferramentas indispensaveis 

as necessidades das organizacoes para melhoria de suas atividades, tambem se tornado 

importante no auxilio da correta tomada de decisao, por parte dos seus gestores, garantindo 

a prosperidade desta empresa no mundo dos negdcios. 

Neste contexto, a contabiiidade ambiental pode exercer a funcio de nao somente auxiliar a 

avaliacao de desempenho e a tomada de decisoes por parte dos gestores, mas tambem na 

conducao de medidas que venham a contribuir com o processo de preservacao do Meio 

Ambiente, alem de contribuir para o desenvolvimento econdmica sustentavel (RIBEIRO, 

2006). 

Diante do exposto, percebe-se que o desenvolvimento economico sustentavel e influenciado 

pela preservagao do meio ambiente. Sendo assim, alem dos entes publicos, entende-se que 

a sociedade em geral deve garantir uma harmonia entre os recursos naturais e a 

necessidade de consumo. Porem, conforme consta no artigo 225 da Constituicao da 

Republica Federativa Brasileira, promulgada em outubro de 1988, "todos tern o direito ao 

Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de defende-lo e 

preserva-lo para presentes e futuras geracoes" (BRASIL, 2005) 

Percebe-se ai o papel de cada elemento da sociedade em relacao a preservacao do meio 

ambiente. Portanto, insere-se a contabiiidade ambiental com o papel de que "nao somente 

subsidiara melhor a avaliagSo de desempenho e a tomada de decisoes (...) mas auxiliara na 
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conducao de medidas para preserver o meio ambiente, alem de contribuir para o processo 

de desenvolvimento econdmico sustentavel" (RIBEfRO, 2006, p.45). 

Aos entes Publicos, cabe defender e preservar o meio ambiente, para isto, sugere-se que as 

tres esferas de governo realizem investimentos em acoes e programas que tenham estas 

funcoes. 

Nesse contexto, mediante o que foi exposto, esta pesquisa identifica os investimentos 

realizados em acoes voltados a preservacao ambiental, e mensurados pelas Prefeituras 

Municipals de Jo§o Pessoa e Campina Grande/PB. 

1.1 DEFINICAO DO TENIA E PROBLENlATICA DA PESQUISA 

Ao longo das ultimas decadas, o Meio Ambiente vem sendo submetido a uma degradacao 

por parte do homem, tal fato vem despertando a atencao pela sociedade conforme aborda 

Tinoco; Kraemer (2008) a acao antropica em busca de recursos para o abastecimento de 

industrias e siderurgicas, visando o processo de cadeia produtiva de bens e services, acaba 

por comprometer os recursos naturais. Dessa forma, os processos que comprometem o 

meio ambiente estao cada vez mais em evidencia, ocasionando a preocupacao da 

sociedade acerca do futuro do planeta, assim, promovendo um maior compromisso da 

mesma em pressionar as empresas para a diminuicao da degradacao ambiental. Portanto, a 

atencao e o interesse com esse bem, podera ser o caminho para a preservacao e 

manutencao da natureza. 

Esta postura e importante para a preservacao dos recursos naturais existentes no planeta, o 

que pode vir a pressionar as empresas a adotarem uma gestao ambiental eficiente. 

Assim, a sociedade tern o papel de modiftcadora das atitudes empresarias acerca das 

questoes ambientais, promovendo a inclusao da mesma no processo socialmente 

responsavel, no que se refere ao bem estar e na qualidade de vida de todos. A preocupacao 

exercida pela sociedade promoveu a formacao de uma nova modalidade de consumidores, 

conscientes e principalmente compromissados com as questoes ambientais. 

Mediante o exposto, Sucupira (2000) considera fundamental para as empresas assumirem 

nao so o papel de produtoras de bens e servicos, mas tambem de se preocuparem com a 

responsabilidade do bem-estar dos seus colaboradores. 

Logo, a informacio e a divulgacao de itens referentes a contabiiidade ambiental apontam-se 

com um aspecto, que colabora para o incremento empresarial, consequentemente gerando 
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um maior compromisso socio ambiental, com isso traduzido na divulgacao dos fatos que 

chegam ate os seus usuarios. 

Matuchevski, et al (2006) entende que ao buscar capturar oportunidades por meio do 

aumento casual de consumidores responsaveis atraves de agdes legitimas e verdadeiras, 

as empresas tendem a reforcar ainda mais a consciencia ambiental, criando um circulo 

virtuoso, no qual a atuacao mercadoiogica, torna-se um instrumento de educacao ambiental. 

Mediante tal afirmacao, as estrategias ambientais das empresas podem vir a acompanhar a 

evolucao da politica de preservacao e protecao para com o Meio Ambiente assim como, a 

pressao exercida pela sociedade, buscando estabelecer um elo com o meio externo 

mediante a divulgacao das informacoes. Com isso a organizacSo buscara destacar-se das 

demais empresas, suas concorrentes, e ganhar espaco de mercado consumidor. 

Apesar dos avancos, ainda pode ser comum encontrar organizagoes com uma postura 

defensiva com relacao a divulgagao de informagdes de relatdrios contabeis que expressem 

seus custos ambientais. 

Os Estados, Municipios, Distrito Federal e Governo Federal nao poderiam ficar de fora 

dessa nova abordagem econdmica e social, como entidades promovedoras do bem estar 

socio-ambiental, compromisso atenuado da Constituigao Federal, estes agentes tambem 

sao responsaveis pelas questdes ambientais. Logo, percebe-se que todos sao responsaveis 

pelo meio ambiente. Estes entes publicos devem investir partes dos recursos arrecadados 

em acoes que protejam e preservem a natureza. 

Portanto, a sociedade pode acompanhar os investimentos realizados pelos Municipios, 

Distrito Federal e Governo Federal, em beneficio do meio ambiente, cabendo tambem 

verificar e cobrar dos governantes mais agdes no sentido de garantir a preservagao 

ambiental. Dessa forma, os contribuintes estarao exercendo um dever de cidadania. 

Diante disso, deve-se investigar os investimentos realizados pelas Prefeituras Municipals e 

analisar o grau de eficiencia e eficacia dos mesmos. Esses investimentos realizados pelas 

prefeituras sao mensurados e divulgados pelos Demonstrativos Contabeis, atendendo 

assim, ao principio da transparencia e publicidade. Os impactos desses investimentos 

nessas agdes serao percebidos pela populacao na melhoria da qualidade de vida e do bem 

estar social. 

A partir do exposto, surge o seguinte questionamento: Quais os valores investidos com 

preservacao do Meio Ambiente nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande no 

estado da Paraiba durante o periodo de 2006 a 2009? 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Atualmente, e comum observar nos meios de comunicacao noticias relacionada a 

problemas advindos dos desequilibrios ambientais. As consequencias destes desequiiibrios 

podem ser observadas nas mudancas climaticas e ambientais ocorridas nos ultimos anos. 

Rosa e Ensslin (2007, p. 01) entendem que: 

O esgotamento dos recursos naturais e proveniente de utilizacao sem 
medidas, e sem preocupacao com a sustentabilidade. A sociedade como um 
todo vem sentindo os reflexos desse esgotamento ao presenciarem eventos 
como: escassez de agua potavel, poluic&o de mananciais, extincao de fauna 
e flora, efeito estufa, degelo dos p6los, chuva acida, entre outros. 

Nesse ambito, a sociedade em geral pode entender que se nao houver uma possivel 

modtficagao de comportamento por parte dos responsaveis pela degradacao ambiental, a 

situacao podera ser cada vez mais agravante. 

Mediante esses avancos observado na sociedade, Scarpin et al (2008, p. 01), afirmam que 

"as sociedades desenvolvidas estao exigindo de suas empresas um padrao de 

comprometimento e responsabilidade com a questao ambiental nunca visto antes, e num 

mundo globalizado esta exigencia ja se faz sentir nas sociedades em desenvolvimento como 

o Brasil". 

Diante do exposto, podera ser comum observar empresas comprometidas em fornecer 

informacoes que venham a relatar seus custos ambientais, tornando cada vez mais 

transparente suas agdes. 

Uma das formas em que as empresas encontraram de mostrar que se importam realmente 

com a preservacao do Meio Ambiente foi atraves da divulgacao de informacoes ambientais 

por meio de seus relatdrios contabeis (CALIXTO, 2007). 

Por outro lado "Nao basta uma empresa se declarar eco eficiente e socialmente 

responsavel. E preciso provar. Para isso, deve adotar indicadores, medi-los e apresenta-los 

aos tomadores de decisio [...]" (TINOCO; KRAEMER, 2008, p. 254). 

A importancia da contabiiidade ambiental pode ser observada no enfoque dado por meio 

das demonstracdes contabeis, que sao empregadas como subsfdios para tomadas de 

decisdes. Portanto, quanto maior a riqueza de seus dados melhor conduzira os trabalhos 

direcionados a contabilizacao entre o desenvolvimento econdmico e manutencao da boa 

qualidade de vida (RIBEIRO, 1992). 
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Na concepcao de Tinoco (2004, apud LEITE 2008, p. 21), 

A introducao de praticas ambientais, pode trazer vantagens competitivas 
para o ambiente e para a organizacio, como: a redueao de custos por meio 
de eficiencia de processos, redueao de consumos, minimizacao do 
tratamento de resfduos e efluentes e diminuieao de premios de seguros, 
multas etc. 

Frente a esse ponto de vista, as empresas vem tornando-se mais flexiveis a divulgacao de 

informacoes ambientais nos seus relatorios contabeis, referentes a sua responsabilidade 

com as operacoes do empreendimento. Integrando, desta forma, os impactos, as decisoes 

de compras de materias-primas, custeio de produto, formacio de precos, orcamento de 

capital e avaliacao de desempenho. Tais informacoes contidas nestes demonstratives 

podem esta sendo exigida cada vez mais pelos investidores e sociedade em geral. 

Alem dessa necessidade na mudanca da postura por parte das organizacoes, exigida pelos 

consumidores, os agentes publicos podem esta se manifestando neste mesmo sentido, 

criando normas e orgaos fiscalizadores, que exijam das empresas acoes que agridam 

menos o meio ambiente e ate mesmo a reparacao da natureza pelas entidades, ocorridas 

para desempenhar suas atividades. 

As consti tutes estaduais dedicam capitulos ao tema ambiental e remetem para a 

legislacao ordinaria que regulamenta essas disposicoes constitucionais. Por meio da Lei n° 

6.938, de 02 de setembro de 1981, o Poder Publico dispoe de instrumentos para assegurar 

o direito ao Meio Ambiente equilibrado, tais como: avaliacao do impacto ambiental, o 

licenciamento ambiental e a revisao de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, o 

zoneamento ambiental e a fiscalizacao. Essa lei dispoe sobre a Politica Nacional do Meio 

Ambiente, e sua aplicacao constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e 

institui o Cadastro de Defesa Ambiental. Sendo o mesmo regulamentado pelo Decreto-lei n° 

9274, de 06 de junho de 1990 (BRASIL, 2005). 

Furtado (1998, p. 102) afirma que, "o objetivo maior das normas e demais instrumentos e 

melhorar as condicoes ambientais e promover o desenvolvimento sustentavel, a fim de 

proteger e melhorar a geracao atual e nao comprometer as oportunidades de escolha das 

geracoes futuras" 

Mediante o que foi exposto, verifica-se a necessidade da investigacao desses relatorios, 

quer seja em empresas publicas ou privadas, com o proposito de disseminar cada vez mais 

os projetos e acoes voltados a preservacao do meio ambiente por parte dessas 

organizacSes. 
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1.3 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Objetivo geral 

• Identificar os investimentos realizados pelas Prefeituras Municipals de Joao Pessoa 

e Campina Grande/PB durante o periodo de 2006 a 2009. 

1.3.2 Objetivos especificos 

• Acompanhar a evolucao dos investimentos em Meio Ambiente realizado por estes 

entes publicos durante o periodo de 2006 a 2009. 

• Comparar os investimentos no Meio Ambiente entre a Prefeitura Municipal de Joao 

Pessoa e Campina Grande/PB durante o periodo de 2006 a 2009. 

• Identificar os programas e acoes desenvolvidas com preservacao do Meio Ambiente 

pelas Prefeituras Municipal de Joao Pessoa e de Campina Grande/PB durante o 

periodo de 2006 a 2009. 
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CAPITULO 2 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Para responder as questoes delineadas na presente pesquisa, fez-se necessario a utilizacao 

de tecnicas de pesquisa para alcancar o desenvolvimento do objetivo proposto. Nesse 

contexto, o termo metodologia significa "etimologicamente, o estudo dos caminhos, dos 

instrumentos usados para se fazer ciencia. E uma disciplina instrumental, a servico da 

pesquisa" (DEMO, 1981, p. 07). 

Mediante o que foi exposto, convem identificar a realidade na qual a pesquisa se enquadra, 

de forma a contribuir com a realizacao do estudo, sendo assim utilizados metodos capazes 

de comparar o que vem a ser certo ou errado. 

2.1 Natureza da pesquisa 

Considerando a problematica da pesquisa, prepondera-se a natureza qualitativa, pois 

conforme aborda Souza, Fialho; Otani (2007) este tipo de trabaiho se propoem a identificar, 

interpretar e conceituar fenomenos, nao fazendo uso de ferramentas e tecnicas estatisticas. 

Sendo assim, o problema deste estudo foi elucidado a partir da identificacao dos recursos 

financeiros destinados a preservacao do Meio Ambiente nas cidades de Joao Pessoa e 

Campina Grande entre o periodo de 2006 a 2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Classificagao quanto aos meios 

Como o presente estudo aborda a identificacao contabil dos investimentos realizados em 

agdes voltadas a preservagao do Meio Ambiente praticada pelas Prefeituras Municipais de 

Joao Pessoa e Campina Grande/PB no periodo de 2006 a 2009. 

Neste estudo quanto aos procedimentos adotados, foram utilizadas a pesquisa bibliografica 

e documental. 
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A pesquisa bibliografica consistiu em uma revisao por meio de livros, revistas 

especializadas, artigos cientificos que tratam do tema. 

Logo apos, foi realizada uma pesquisa documental naszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA home pages do Tribunal de Contas 

da Paraiba (TCE), Secretaria Executiva Municipal do Meio Ambiente (SEMAM) Conselho 

Municipal de Meio Ambiente (COMAM), Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (SOSUR) e 

Secretaria de Planejamento (SEPLAN) e Secretaria do Tesouro Nacional (STN), para obter 

os dados desse estudo identificando informacoes dos relatorios financeiros e relatorios 

ambientais das cidades de Joao Pessoa e Campina Grande/PB obtidas por meio da internet. 

Os documentos objeto de analise foram os relatorios financeiros anuais e os relatorios 

ambientais especificos elaborados pelas Prefeituras Municipals de Joao Pessoa e Campina 

Grande/PB ao longo dos anos de 2006 a 2009 

2.3 Classificagao quanto aos fins 

Em relacao a classificagao da pesquisa quanto aos seus fins, pode ser enquadrada como 

sendo descritiva, pois conforme o ponto de vista de Silva; Menezes, (2001, p. 21), a 

pesquisa descritiva 

visa descrever as caracteristicas de determinada populacao ou fen&meno 
ou o estabelecimento de relaeSes entre variaveis. Envolve o uso de tecnicas 
padronizadas de coleta de dados: questionario e observaeao sistematica. 
Assume, em geral, a forma de levantamento. 

Dessa forma, se volta a estudar as variaveis em questao da analise e interpretagao dos 

fatos que Ihes serao relevantes. 

Este estudo enquadra-se como sendo descritivo por adotar a descrigao dos recursos que 

sao destinados a preservagao do Meio Ambiente nas Prefeituras Municipals de Joao Pessoa 

e Campina Grande/PB no periodo de 2006 a 2009, visando comparar esses investimentos 

nessas organizagoes. 
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2.4 Area de atuacao da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1 Universo 

0 universo da pesquisa consiste na abordagem dos 223 municipios Paraibanos, sob o 

aspecto dos investimentos financeiros realizados com programas de preservacao do Meio 

Ambiente. 

2.4.2 Amostra 

De acordo com o objetivo da pesquisa, foram selecionados por conveniencia como amostra 

os dois municipios mais populosos do Estado da Paraiba. Sendo assim, conforme dados do 

ultimo CENSO, a cidade de Joao Pessoa apresenta uma populacao estimada em 

aproximadamente 674.762 mil habitantes com uma area de unidade territorial de 211 Km2. 

Ja a cidade de Campina Grande apresenta uma populacao de 371.060 mil com area de 

unidade territorial de 621 Km2(IBGE, 2007). 

2.5 FERRAMENTAS DE C O L E T A S DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada atraves de inspecoes via internet nos enderecos eletronicos 

dos seguintes orgaos: Secretaria Executiva Municipal do Meio Ambiente (SEMAM) de Joao 

Pessoa, Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (SOSUR) e Secretaria de Planejamento 

(SEPLAN) de Campina Grande. Nos referidos sites encontram-se os Pianos Plurianuais 

(PPA) dessas secretarias, de onde foram obtidos os dados referentes aos investimentos 

voltados a preservacao do Meio Ambiente por parte das Prefeituras Municipals de Joao 

Pessoa e Campina Grande entre o periodo de 2006 a 2009. 
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2.6 TRATAMENTO DOS DADOS 

Em um segundo momento, realizou-se uma analise e discussao dos dados obtidos na 

pesquisa, visando a apresentacao dos resultados por meio de graficos, tabelas, quadros 

com auxilio da planilha eletronica Excel. Para elaboracao dessas ferramentas, foram 

realizadas comparacoes entre os montantes dos investimentos em preservacao ambiental, 

obtendo assim, percentuais importantes para fazer comparacoes temporais e por acoes e 

programas. 
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CAPiTULO 3 
ESTADO DA ARTE 

O estado da arte deste estudo foi centrado nos principais tdpicos nos quais estao inseridas 

as linhas de atuacao, nas quais a contabiiidade se enquadra, a fim de conhecer os 

procedimentos adotados, suas definicdes, finalidades, estruturas, estrategias, principios, 

responsabilidades, funcdes e competencia pertinentes as informacoes que sao importantes 

para o embasamento de conhecimentos a respeito da contabiiidade. 

3.1 Responsabilidade social 

Durante as ultimas decadas pode ser observado um continuo crescimento das atividades 

econdmicas, que segundo Ribeiro e Lisboa (1999, p. 72) "foi motivado pelo processo de 

globalizacao da economia mundial, atraves da interacao econdmica dos paises, incluindo o 

Brasil que a partir da decada de 90 passou por uma profunda abertura econdmica 

internacionar. 

Diante dessa atmosfera altamente competitiva, em que as empresas estao sempre 

buscando superar umas as outras, e a forma com que seus gestores vem conduzindo as 

atividades de suas empresas passaram por um processo de mudanca pelo advento da 

globalizacao. 

Conforme destaca Carvalho (2007, p. 01) "O desenvolvimento econdmico sem um 

compromisso com o capital social torna-se desumano e provoca exclusao social e impactos 

ambientais que afetam a geracio atual e as futuras". 

Todavia, a busca pelo desenvolvimento sustentavel depende da forma com que as 

empresas conduzem suas acoes, as quais devem incluir a participacao de atividade que 

visem o social e o ambiental promovendo assim, a qualidade de vida da sociedade 

momentanea como tambem de seus antecessores. 

Desta forma, pode observar que e cada vez mais comum por parte da sociedade uma 

cobranca efetiva pelas empresas a respeito da responsabilidade social, guiando seus 

valores e suas obrigacdes em beneffcio da sociedade, buscando agir com respeito, 

compromisso e etica na eievacao empresa-sociedade. 
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Segundo Chiavenato (2004, p. 483), o termo responsabilidade social diz respeito "a atuacao 

responsive! socialmente de seus membros, as atividades de beneficencia e os 

compromissos da organizacao com a sociedade em geral e de forma mais intensa com 

aqueles grupos ou parte da sociedade com a qual esta mais em contato" 

Cabe frisar que as empresas que almejam seguir o desenvolvimento mundial obtendo 

respeito de todas as comunidades devem se preocupar em ser socialmente responsaveis e, 

alem disso, promovendo atitudes, tais como a divulgacao de suas acoes por meio de 

indicadores que comprovem suas atividades, seus ativos e seus passivos relativos as 

questoes de responsabilidade social e ambiental. 

Segundo Oliveira (2002, p. 5) relata que "a responsabilidade social tern o objetivo de 

comprometer a empresa com a adocao de um padrao etico de comportamento". 

Diante das atuais circunstancias a que o meio ambiente vem sendo submetidos, tais como a 

exploracao desordenada, vem gerando uma situacao inegavel de preocupacao, mediante a 

forma com que os recursos naturais sao retirados de maneira inadequada e mal planejados, 

estes processos acabam por comprometer a estrutura da biodiversidade existente no 

planeta, promovendo a repercussao dos posslveis efeitos que a degradacao ambiental 

possa causar. 

O desenvolvimento sustentavel, tao comentado atualmente, depende das questoes 

planejadas e do reconhecimento que os recursos existentes no meio ambiente sao finitos. 

Assim, e interessante observar que o debate acerca do desenvolvimento sustentavel presa 

pela qualidade dos bens e servicos e nao pela quantidade, tais como a diminuicao na 

obtencio de material utilizado no processo produtivo, elevacao de programas de reciclagem 

de lixo, visando a tentativa de construcao de um modelo ecologicamente correto. 

Mediante o que foi visto, a atividade econdmica e as questoes acerca do meio ambiente, 

tern se relacionado a demanda do bem estar social, como base para o possfvel 

desenvolvimento econdmico sustentavel, se fazendo necessario a discussao dos meios 

mais corretos de se produzir sem comprometer o ambiente que e comum a todos, para o 

campo das relacdes sociais. 
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3.2 Problemas relacionados ao Meio Ambiente 

A origem dos problemas relacionados as agressdes ao Meio Ambiente e remota. O 

processo evolutivo das civilizacoes trouxe ao homem beneficios conquistados durante 

milhares de anos. No momento em que o homem passou a dominar a agricultura e cacar 

seu prdprio alimento, pode ter dado inicio ao processo de degradacao do meio ambiente 

originando o inicio de um processo de degradacao e destruicao dos recursos naturais. 

Observa-se que com o passar do tempo as civilizacoes foram crescendo e com isso, a 

necessidade de se produzir alimentos e objetos de uso pessoal tambem tornou-se maior. 

Com o passar dos anos, novas tecnicas de produgao agricola e de caca surgiram, 

justamente para suprir a necessidade do aumento constante destas civilizacoes. 

Rebollo (2000) acredita que com o aumento populacional e a evolucao da civilizacao, a 

partir do seculo XV, a humanidade experimentou um longo processo de transformacao. A 

civilizacao evoluiu do estagio feudal chegando a chamada Revolucao Industrial, cujos 

efeitos verificam-se ate hoje. Nesse periodo, as atividades manufatureiras tiveram 

impressionante impulso, com significativos reflexos na economia, nos habitos dos individuos 

e, por consequencia, no Meio Ambiente. 

Segundo Tinoco; Kraemer (2008) paises como Alemanha, Franca e Inglaterra iniciaram um 

processo de industrializacao, passando assim, a deterem o poder econdmico, so sendo 

superados, anos mais tarde pelos Estados Unidos. Esse poder paralelo garantiu a tais 

paises um grande aumento de riquezas e consequentemente Ihes trouxeram o progresso, 

mas por outro lado os impactos causados ao Meio Ambiente ja cresciam de forma 

alarmante. 

Tinoco; Kraemer (2008, p. 22) comentam que: 

o desenvolvimento econdmico e tecnoldgico apds a revolucao industrial, 
significou para as empresas a maximizacao da utilizacao dos inumeros 
recursos naturais, que eram graturtos, ou seja, teriam custo praticamente 
zero para estas empresas produzirem, por outro lado estas empresas 
ignoraram as consequencias desta exploracao sobre estes recursos. 

Diante disso, pode-se inferir-se que a industrializacao e o crescimento da populacao 

trouxeram consigo os problemas ambientais. A utilizacao dos recursos naturais vem se 
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tornando escassas por ter ocorrido um uso inadequado dos recursos sem a preservacao e a 

reposicao dos insumos naturais. Como consequencia, a sociedade vem atualmente 

sofrendo com os problemas ambientais, e o estilo de vida, os padrdes de consumes, renda e 

a inadimplencia com o Meio Ambiente ainda hoje estao influenciando na manifestacao do 

Meio Ambiente. 

Missiaggia (2002) enfattza que a maior parte dos problemas ambientais, que atualmente 

comprometem a humanidade, poderia ter sido evitada, se a educacao ambiental e a 

consciencia ecoldgica estivessem fazendo parte da preocupacao da sociedade desenvolvida 

desde a revolucao industrial. 

Atualmente, o problema ambiental esta em evidencia, a Agenda 21 (1992, p. 1-3) deixa clara 

a preocupacao com o impacto ambiental atraves de diferentes estilos de vida e padrdes de 

consumo: 

Enquanto a pobreza tem como resultado determinados tipos de pressao 
ambiental, as principals causas da deterioracio tnrnterrupta do Meio 
Ambiente mundial sao os padrdes insustentaveis de consumo e produeao, 
especialmente nos paises industrializados. Motivo de seria preocupacao, 
tais pad roes de consumo e produeao provocam o agravamento da pobreza 
e dos desequilibrios. (Agenda 21, p. 1-3, 1992). 

Desta forma, os padrdes de consumo e a produeao industrial sao cada vez maiores. Tais 

indicadores podem vir a comprometer seriamente a diversidade de ambientes e de especies 

no planeta. Nesse contexto, pode surgir uma preocupacao pelos fatores agravantes gerados 

com a degradacao dos recursos naturais. 

Segundo Epelbaum (1997, p. 235): 

Pode-se expressar sucintamente o comprometimento com o Meio Ambiente 
como sendo a contlnua intencionalidade e pratica em considerar a protecao 
ambiental nas decisdes gerenciais e operacionais cottdianas. Tal noeao de 
comprometimento, para ser considerada abrangente dentro das 
organizaedes, deve ser adotada por todos os seus niveis e fungoes, desde 
a alta administraeao ate o nlvel operacional. 

Neste contexto, Queiroz (2000) afirma que, sendo a Contabiiidade um excelente instrumento 

de identificagao, registro, acumulagao, analise, e interpretagao das operagdes empresariais, 

ela deve desencadear solugdes para que as empresas, por meio do pianejamento 
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estrategico, venham a encontrar o melhor caminho a ser seguido em termos de implantacao 

de politicas que visam o desenvolvimento sustentavel. 

3.3 Contabiiidade: Conceitos, objetivos e importancia 

Para Marion (2005, p. 26), "a Contabiiidade e o instrumento que fornece o maximo de 

informacoes uteis para a tomada de decisoes dentro e fora da empresa". 

A Contabiiidade pode se destacar como uma ciencia social que exerce o registro das 

operacdes financeiras, econdmicas e patrimoniais das instituicdes, sejam elas voltadas ou 

nao para fins lucrativos. 

Segundo Franco (2002, p. 77) 

A Contabiiidade e a ciencia que estuda e pratica, controla e interpretam os 
fatos ocorridos no patrimdnio das entidades, mediante o registro, a 
demonstracio expositiva e a revelacio desses fatos, com o fim de oferecer 
informacdes sobre a composicao do patrimdnio, suas variacdes e o 
resultado econdmico decorrente da gestio da riqueza econdmica. 

Mediante o afirmado, o concerto de contabiiidade refere-se a estudos sobre registros de 

fatos que contribuem para identificacao dos resultados patrimoniais adquiridos por 

informacoes que sao gerenciadas por estudiosos e intelectuais para o encontro dos 

rendimentos e avaliacao da tomada de decisao em uma empresa. 

Para ludicibus; Marion (2000, p. 53): "O objetivo da contabiiidade pode ser estabelecido 

como sendo o de fornecer informacao estruturada de natureza econdmica, financeira e, 

subsidiariamente, fisica, de produtividade e social, aos usuarios internos e extemos a 

entidade objeto da Contabiiidade". 

Desta forma, o desenvolvimento dos fundamentos do objetivo da contabiiidade em uma 

empresa permite nao somente a correta tomada de decisao por parte dos que a administram 

mais tambem, propicia a interacao com seus usuarios por meio da divulgacao de 

informacdes acerca de seus relatorios financeiros, assim a empresa pode garantir a 

transparencia de seus atos perante seus parceiros. 

Franco (1997, p. 22), assegura a importancia da contabiiidade: 
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A contabiiidade desempenha em qualquer organismo econdmico, o mesmo 
papel que a Histdria na vida da humanidade. Sem ela nao seria posslvel 
conhecer o passado e nem o presente da vida econdmica da entidade, nao 
sendo tambem possivel fazer previsao para o futuro nem elaborar pianos 
para a orientacao administrativa. 

Sendo assim, a contabiiidade vem exercendo papel importante ao longo da histdria, 

contribuindo com os investimentos em conhecimento das politicas econdmicas, pois 

estudam, analisam e asseguram a melhor opgao para a tomada de decisao. Na 

competitividade empresarial que vivenciamos, este estudo e fundamental para a garantia de 

um sucesso empresarial. 

"A contabiiidade entao se destaca como uma importante ferramenta de que as empresas 

dispdem para a tomada de decisao, quer seja, dentro ou fora do seu campo de atuacao, 

onde atraves do fornecimento de informacdes pode vir a garantir o sucesso dos negdcios" 

(MARION, 2005, p. 26). 

Percebe-se o quanto a contabiiidade pode ser importante para as organizacoes 

empresariais, pois se trata de uma ciencia que garante a identificacao de sua estrutura em 

todos os seus estagios 

3.4 Contabiiidade ambiental: Conceitos 

Com o aumento da evidencia dos problemas ambientais, surgidos nos ultimos anos, o tema 

desenvolvimento sustentavel vem sendo abordado por pessoas e entidades preocupadas 

com o futuro do planeta. Isso pode esta acontecendo pelo aumento das evidencias dos 

problemas ambientais surgidos nos ultimos anos. Neste contexto, designou-se o termo 

conhecido como contabiiidade ambiental para acompanhar o convivio do homem com o 

ambiente em que habita. Tal denominacao tern como papel garantir e registrar relatdrios que 

tern por finalidade: auxiliar na elaboracao do planejamento estrategico; servir de parametro 

no gerenciamento das atividades - alvo e finalmente; fornecer informacdes externas no 

sentido de prestacao de contas dessas atividades (PAIVA, 2006). 

Assim, pode-se evidenciar que a contabiiidade apresenta instrumentos capazes de suprir 

algumas dessas lacunas, e pode incentivar as empresas a divulgar suas acoes voltadas ao 

social e ambiental, por meio de relatdrios que ao mesmo tempo em que informam estes 

dados aos seus usuarios, podem se beneficiar por estarem demonstrando que estao 

comprometidas em preservar o Meio Ambiente. Nesse contexto, insere-se a contabiiidade 
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ambiental, que surge como uma ramificacao da contabiiidade tradicional, subsidiando as 

empresas neste novo meio de divulgacao dos relatorios contabeis. 

Dessa forma, a contabiiidade ambiental pode ser definida por meio de diferentes pontos de 

vista. Nesse contexto, Paiva (2001, p. 12), define a contabiiidade ambiental como sendo "a 

atividade de identificacao de dados e registro de evenfos ambientais, processamento e 

geracao de informacoes que subsidiem o usuario servindo como parametro em suas 

tomadas de decisoes". 

Nesse sentido, a contabiiidade ambiental refere-se ao modo como as empresas analisam os 

dados e a contribuicao que ela fornece para o Meio Ambiente. Desse modo, a contabiiidade 

ambiental possibilita aos empresarios analisar os relatorios contabeis e assim, poder decidir 

quais atitudes devem ser tomadas para solucionar parcialmente seus problemas 

relacionados a preservar o Meio Ambiente. 

Segundo Tinoco (2001, p. 100) a contabiiidade ambiental pode ser conceituada como: "um 

sistema destinado a dar informacoes sobre a rarefacao dos elementos naturais, 

engendrado, pelas atividades das empresas e sobre as medidas tomadas para evitar esta 

rarefagao". 

Desse modo, pode-se destacar que a contabiiidade ambiental fornece informacoes aos 

usuarios que tern interesse em identificar a relacao das empresas com o Meio Ambiente, 

contribuindo assim, para a tomada de decisao. 

Ainda na visao de Tinoco (2001), uma das funcdes da contabiiidade ambiental e propiciar 

informagdes regulares aos usuarios intemos e externos acerca dos eventos ambientais que 

causaram modrficacoes na situacao patrimonial da respectiva entidade, quantificado em 

moeda. 

Assim, torna-se conveniente haver uma cobranga efetiva por parte da populacao de modo a 

garantir que as empresas divulguem suas acoes ligadas as questoes ambientais. Dessa 

maneira, a contabiiidade vem respaldar a relacao da organizagao com o Meio Ambiente. 

Contudo, as informacdes devem ser visualizadas para que ocorra a comprovacao dos 

resultados sdcio-ambientais determinantes para a sociedade. 

O objetivo da contabiiidade ambiental, conforme Ribeiro (2006) consiste na identificacao, 

mensuracao e esclarecimento dos eventos e transagdes econdmico-financeiros que se 

encontram relacionados com a preservacao e recuperacao ambiental, que tenham ocorrido 

em certo periodo, com a finalidade de evidenciar a situacao patrimonial da empresa. 
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Conforme o exposto, nao basta apenas as empresas realizarem acoes que preservem o 

Meio Ambiente, e necessario tambem informar, deixando claro tais acoes por meio de seus 

relatorios contabeis. 

Conforme explica Paiva (2006) cabe frisar que a Contabiiidade tern como fundamento 

desenvolver a formulacao de parametros de mensuracao e registro que comportem o 

acompanhamento da convivencia de forma harmonica entre a empresa e o Meio Ambiente e 

a evolucao patrimonial de tal relacao. 

A contabiiidade ambiental segundo Ribeiro (2006) apresenta varios usuarios que podem se 

conscientizar sobre a conduta administrativa e operacional da entidade. A sociedade busca 

conhecer o empenho da empresa em garantir condicdes ambientais as futuras geracdes em 

paralelo ao desenvolvimento econdmico. 

3.5 Contabiiidade e o Meio Ambiente 

Um dos atributos da contabiiidade diz respeito a evidenciacao dos relatorios financeiros 

identificando o balanco patrimonial das empresas, deste modo, devem esta inseridos os 

investimentos relativos ao Meio Ambiente. Portanto, pode ser relevante para as 

organizacoes a divulgacao das acoes promovidas em beneficio ao Meio Ambiente. Mesmo 

que as empresas desejem minimizar seus custos a procura de obter resultados, nao seria 

possivel ter um setor especifico para diagnosticar os gastos e tentar reduzir os seus custos 

sem enfatizar os assuntos ambientais que sao fator crucial para o marketing verde. 

As dtscussdes pertinentes a degradacao do Meio Ambiente estao cada vez mais em 

evidencia. Diversos paises se encontram de tempos em tempos em conferencias que 

discutem a preservacao do Meio Ambiente, estabelecem por meio de pactos, protocolos e 

outros documentos, normas e deveres que as industrias e empresas devem seguir para 

manter o planeta menos poluido. Nesse sentido, Tinoco; Kraemer (2008) destaca que as 

empresas podem esta se sentindo cada vez mais forcadas a enquadrarem sua estrutura nos 

objetivos de lucros a responsabilidade social, visto que a sequencia, como um todo, e a 

referida responsabilidade social envolvem o bem-estar da populacao em sua integridade. 

De acordo com Ribeiro (2006, p. 19) "ao captar do Meio Ambiente, recursos renovaveis ou 

nao, a organizacao utiliza-se do patrimdnio da humanidade. Quando nao consumidos 

totalmente ou devolvidos de forma deteriorada, eles afetam negativamente o patrimdnio 

natural (...)". 
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Constata-se, pots, que pode ser relevante a preocupacao com os processos de degradacao 

ambiental, pois da forma em que os elementos da natureza vem sendo retirados, 

provavelmente em um futuro nao tao distante o planeta pode chegar a sofrer o colapso de 

seus recursos naturais. 

Ate a decada de 1960, de acordo com Tachizawa (2002, p. 44) prevalecia "a conviccao de 

que seriam infinitas as fontes de recursos naturais e de que o livre mercado maximizaria o 

bem estar social". 

Nesse contexto, o Meio Ambiente sofre a degradacao acelerada por parte da produeao em 

larga escala, com a finalidade de suprir as exigencias dos consumidores nao se 

preocupando com os impactos ambientais. 

Conforme destacam Tinoco; Kraemer (2008) os impactos das questoes ambientais passou a 

ser discutido bem antes do que se imagina, a partir do inicio da decada de 70 com o advento 

das primeiras conferencias sobre Meio Ambiente e, posteriormente em face da preocupacao 

e da consciencia dos prejutzos que as acoes acerca da degradacao ambiental vem 

provocando para a humanidade, com consequencias nefastas sobre a fauna, a flora, e a 

vida das pessoas. 

Assim, considera-se que, ate entao, a busca pelo crescimento econdmico pode ter sido um 

fator relevante para o agravamento das questoes ambientas. A partir da decada de 70, a 

sociedade comega a entender que se a degradagao dos recursos naturais continuasse no 

ritmo em que era observado na epoca, o Meio Ambiente poderia ser seriamente 

comprometido (TINOCO; KRAEMER, 2008). 

Para alguns autores, o acontecimento de grande impacto mundial foi a Conferencia das 

Nagoes Unidas sobre o Meio Ambiente, que ocorreu em 1972, em Estocolmo, na Suecia. 

Nessa Conferencia, de acordo com Becke (2005, p. 13) "emergiram o incentivo a inclusao 

social de questoes ambientais em programas das organizagoes intergovernamentais, os 

movimentos ambientalistas e a conscientizagao mundial para os problemas ecologicos". 

Na decada de 90, na cidade do Rio de Janeiro/RJ Brasil, foi realizada a Conferencia das 

Nagoes Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO - 92, quando os 

problemas ambientais globais foram analisados intensamente por presidentes e 

ambientalistas do mundo todo (AGENDA 21, 1992). 

Percebe-se entao, que o tema Meio Ambiente passou a ser mais evidenciado de forma 

internacional. Segundo Tinoco e kraemer (2008, p. 42): 
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Muitos paises no inicio da decada de 90, sobretudo os desenvoividos, 
comecaram a ser cobrados para criarem ferramentas que identificassem e 
avatiassem seus impactos ambientais. Acredita-se que muitos impactos 
ambientais vem sendo reduzidos devido aos avancos de tecnicas, metodos 
e procedimentos de avaliacao de impactos e riscos ambientais. 

A partir desse entendimento, pode-se considerar que a contabiiidade ambiental destaca-se 

com um desses procedimentos, podendo ser de grande valia na identificacao de impactos 

ambientais e no fornecimento dos elementos necessarios a avaliacao dos mesmos. 

Tinoco; Kraemer (2008, p. 153) acrescentam que: 

A contabiiidade e o veiculo adequado para divulgar informacdes sobre o 
Meio Ambiente. Esse e um fator de risco e de competitividade de primeira 
ordem. A nao inclusao dos custos, despesas e obrigacdes ambientais 
distorcera tanto a situacao patrimonial como a situacio financetra e os 
resultados da empresa. 

Assim, o impacto das atividades da empresa no Meio Ambiente deve ser evidenciado, como 

destaca Ferreira (2003, p. 7), "a abordagem social da contabiiidade obriga-a a participar 

ativamente da pesquisa sobre como informar os eventos realizados pelas organizacoes que 

podem afetar o Meio Ambiente e, concomitantemente, cuidar da mensuracao desses 

eventos". 

Face ao que foi exposto, a contabiiidade pode funcionar como um importante veiculo para 

os registros financeiros que serao absorvidos para auxiliar no gerenciamento das 

informacoes por parte dos administradores e assim, assegurar um resultado patrimonial 

para a empresa, informando eventos com os clientes internos e externos, sobre a 

degradacao e os impactos causados no ambiente natural. 

Para Carvalho (2007, p. 40) "os usuarios da informacao contabil buscam, portanto, uma 

traducao dos beneficios e maleficios, causados ao Meio Ambiente, bem como os efeitos 

destes no patrimdnio das entidades atraves da expressao monetaria". 

Portanto, a mensuracao e evidenciacao dos investimentos em agdes de preservacao, 

manutencao ao Meio Ambiente e funcao principal da contabiiidade ambiental, alem disso, 

destaca-se o papel da informacao sobre os danos causados a natureza pelas organizacdes. 
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3.5.1 Gestao ambiental 

Nao ha um concerto unanime de gestao ambiental, todavia, ha propostas para as empresas, 

sobre esse concerto, feitas pelos ambientalistas e organizacoes internacionais, sendo: 

entendido como modelo de gestao ambiental o conjunto de decisoes exercidas sob 

princtpios de qualidade ambiental e ecol6gica, com a ftnalidade de atingir e preservar um 

equilibrio dinamico entre objetivos, meios e atividades no ambito da organizacao 

(ANDRADE; TACHIZAWA; CARVALHO, 2002). 

Tinoco; Kraemer (2008, p.114) entendem que: 

Gestao ambiental e o sistema que inclui a estrutura organizacional, 
atividades de planejamento, responsabilidades, praticas, procedimentos, 
processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar 
criticamente e manter a polltica ambiental. E o que a empresa faz para 
minimizar ou eliminar os efeitos negativos provocados no ambiente por suas 
atividades. 

Nesse contexto, e possivel perceber que a gestao ambiental torna-se um conjunto de 

atividades processuais que visa controlar de forma segura os impactos provenientes de 

acoes das empresas para com o Meio Ambiente. 

Gestao Ambiental do ponto de vista empresarial, segundo Dias (2006, p. 89), pode ser 

conceituada como: 

[...] a gestio empresarial que se orienta para evitar, na medida do possivel, 
problemas para o Meio Ambiente. Em outros termos, e a gestio cujo 
objetivo e conseguir que os efeitos ambientais nao ultrapassem a 
capacidade de carga do meio onde se encontra a organizacao, ou seja, 
obter-se um desenvolvimento sustentavel. 

Segundo Santos et al (2001, p. 92), "O objetivo principal da implantacao da gestao 

ambiental n§o e gerar receita para a empresa, e sim, desenvolver uma politica responsavel 

acerca dos problemas ambientais". 

Dessa maneira, as empresas podem contribuir com a preservacao dos recursos naturais, 

buscando assim, garantir oportunidades de negocios e nao deixando de se preocuparem 

com as questoes ambientes. 
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Deve-se ressaltar, conforme Tinoco; Kraemer (2008) que a gestao ambiental tern se tornado 

importante para qualquer empreendimento, pois as empresas buscam aleancar e evidenciar 

um desempenho cada vez mais elevado em relacao ao Meio Ambiente, 

Conforme o exposto, o sucesso de um empreendimento depende muito da capacidade que 

seu gestor tern em gerenciar, tal aptidao pode ser fundamental, se o gestor for conectado as 

constantes mudancas a que o mundo globalizado Ihe impoe. Esta sempre aberto as novas 

tecnologias aliadas a visao conservacionista tambem se torna importante para a 

prosperidade dos interesses. Assim, os gestores devem se comprometer com seus usuarios 

como um todo, respeitando os padrdes, eticos, morais ambientais e sociais, podendo 

garantir a prosperidade de bons negocios. 

Valle (1996) define a gestao ambiental como um conjunto de acoes e procedimentos bem 

delineados e adequadamente aplicados que visam a redueao e o controle dos impactos 

gerados por um empreendimento no Meio Ambiente. 

Neste sentido, a visao de protecao ao Meio Ambiente deve ser sempre abordada pelos 

gestores em seu empreendimento. Mostrar aos seus prestadores de servico que a natureza 

pode ter papel fundamental para a vida humana, pode garantir a redueao dos impactos que 

degradam o ambiente. 

Administradores, executivos e empresarios vem introduzindo as suas empresas programas 

de inovacdes ecoldgicas e tais praticas difundem-se rapidamente e varios sistemas 

abrangentes de administracao de cunho ecoldgico estao sendo desenvolvidos, destaca 

(TACHIZAWA, 2002). 

Desse modo, a gestao ambiental esta voltada a compreensao do Meio Ambiente e ao 

crescimento da organizacao por meio de politicas de preservacao ambiental, utilizando os 

recursos naturais de forma sustentavel. Dal a importancia de se conhecer as normas 

ambientais, alem do Meio Ambiente que a empresa esta inserida. 

3.6 Enfoque da legislacao ambiental zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6.1 Legislagao brasileira 

O Brasil apresenta uma legislacao que dispoe a respeito das questoes ambientais. Ela 

apresenta algumas regras referentes a preservacao e gerenciamento do Meio Ambiente. 
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Tais normas legais estabelecem responsabilidade civil, penal e administrativa para os 

responsaveis por danos ao Meio Ambiente. 

Conforme exemplifica o art. 225 da Constituicao Federal Brasileira, promulgada em outubro 

de 1988, "Todos tern direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

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

coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geracdes" 

(BRASIL, 2005} 

Por meio dos § 2°, § 3°, e § 6°, de seu art. 225, a Constituicao Federal demonstra as 

obrigacdes do Poder Publico para assegurar o mencionado direito, entre elas, as citadas 

nos incisos I, II, VI e VII, quais sejam: 

I - preservar e restaurar os processos ecol6gicos essenciais e prover o 
manejo ecoldgico das especies e ecossistemas; 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimdnio genetico do Pais e 
fiscalizar as entidades dedicadas a pesquisa e manipulacao de material 
genetico; 
VI - promover a educacao ambiental em todos os niveis de ensino e a 
conscientizacao publica para a preservacao do Meio Ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as praticas que 
coloquem em risco sua funcio ecoldgica, provoquem a extincao de 
especies ou submetam os animais a crueldade. 

Os incisos supracitados mencionam aas responsabilidades atribuidas pelo poder publico, 

aqueles que de maneira geral venham a comprometer de certa forma os recursos naturais 

existentes nos dominios do territdrio nacional, desta forma podendo amparar a diversidade 

bioldgica, promovendo a responsabilidade socio ambiental por parte das empresas e 

disseminando a educacao ambiental. Por outro lado, esse processo so torna-se possivel 

quando a interacao e comprimento dos deveres entre as partes integrantes: sociedade civil, 

empresas e poder publico. 

§ 2° - Aquele que explorar recursos minerals fica obrigado a recuperar o 
Meio Ambiente degradado, de acordo com solucio tecnica exigida pelo 
drgao publico competente, na forma da lei. 
§ 3° - As condutas e atividades consideradas lesivas ao Meio Ambiente 
sujeitarao os infratores, pessoas ffsicas ou juridicas, a sancdes penais e 
administrates, independentemente da obrigacao de reparar os danos 
causados. 
§ 6° - As usinas que operem com reator nuclear deverao ter sua localizacao 
definida em lei federal, sem o que nfio poderao ser instaladas (BRASIL, 
2005). 
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Conforme o exposto, o que pode ser observado e que existem leis que podem garantir a 

integridade dos recursos existentes no Brasil, mas que na maior parte dos casos estas lei 

nao sao postas em pratica, murtas vezes por falta de frscalizacao nos diversos seguimentos 

que promovem a degradagao ambiental, facilitando a agao dos crimes ao meio ambiente, 

todavia, a inclusao da sociedade no monitoramento, identificacao e denunciador dos crimes 

acerca das questoes ambientais pode promover um maior comprimento das leis ambientes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6.2 Lei de crimes ambientais 

A Lei n°. 9.605 de 12/02/1998 dispdem sobre as sancdes penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao Meio Ambiente, consideram crimes ambientais sujeitos 

a penalidade os seguintes fatos: 

Crimes contra a fauna: matar, cacar, apanhar, utilizar especimes da fauna 
silvestre, nativos ou em rota migratdria, sem a devida permissio, licenca ou 
autorizacao da autoridade competente; 
Crimes contra a flora: destruir ou danificar floresta considerada de 
preservacao permanente, mesmo que em formacSo, ou utiliza-la com 
infrigencia das normas de protecao; 
Poluiceio e outros crimes ambientais: causar poluicao de qualquer natureza 
em nlveis tais que resultem ou possam resultar em danos a saude humana, 
ou que provoquem a mortandade, de animais ou a destruicao significativa 
da flora, executar pesquisa, lavra ou extracao de recursos minerais sem a 
competente autorizacao ou em desacordo com a obtida; 
Crimes contra o ordenamento urbano e o patrimdnio cultural: destruir, 
inutilizar ou deteriorar bem, arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, 
instalacao cientffica ou similar, alterar o aspecto ou estrutura de edificacao 
ou local, em razao de seu valor paisagistico, ecoldgico, turistico, artistico, 
historico, cultural, religioso, arqueolpgico, etnografico ou monumental 
protegido por lei, ato administrative ou decisao judicial (BRASIL, 1998):. 

Todos que venha a cometer esses crimes podem ser penalizados de acordo com sua 

gravidade e incidencia, sob pena de multa, detencao ou reclusao. 

Diante do exposto pode destacar que a Lei dos Crimes Ambientais reordena a legislacao 

ambiental brasiieira no que se refere as infracdes e punicdes para aquele que venham a 

cometer atos contra o meio ambiente. 
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3.6.3 NPA 11 

Em 1996, o entao Estabetecimento Brasileiro de Contadores, (IBRACON), atual Instituto dos 

Auditores Independentes do Brasil) votou e aprovou a Normas e Procedimentos de Auditoria 

n. 11 - Balanco e Ecologia - (NPA 11), com o objetivo de estabelecer os liames entre a 

Contabiiidade e o Meio Ambiente (IBRACON, 1996). 

Conforme ainda o que explica o IBRACON (1996) A citada norma apresenta alguns criterios 

para as informagoes do Ativo e Passivo Ambiental, para a exposicao das demonstracoes 

contabeis alem de retratar alguns parametros para avaliacao da Auditoria Ambiental. 

Sendo assim, a Legislacao Brasileira conquistou um importante aliado no com bate aos 

crimes ambientas, a partir da NPA 11, que orienta o trabaiho dos auditores nesta area. 

Estes profissionais se prestam a investigar os relatorios contabeis nas empresas de maneira 

a imposicao de qualquer irregularidades em suas finangas e expondo ao meio externo os 

eventuais problemas que venham a estar ocorrendo com relacao ao cuidado desta entidade 

com o Meio Ambiente. 

3.6.4 NBC T15 

A Norma Brasileira de Contabiiidade Tecnica n. 15 (NBC-T 15) foi promulgada no dia 19 de 

agosto de 2004, fundamentando alguns parametros acerca da divulgacao de dados de 

carater social e ambiental, tendo por objetivo o esclarecimento a sociedade por parte da 

participagao e responsabilidade social da entidade para com as questoes relacionadas ao 

Meio Ambiente (CFC, 2004). 

A NBC T 15 estabelece como forma de exposicao a manifestacao de Informacoes de genero 

ambiental e/ou social, de maneira complementar as demonstracoes contabeis. Para tanto, 

os dados contidas na demonstracao podem ser obtidos ou nao da contabiiidade, conforme 

os metodos determinados pela norma e, para efeito de comparacao, devem ser 

evidenciados as informacoes do exercicio atual e do exercicio anterior (CFC, 2004). 

Conforme exemplifica o item 15.2.4, os dados pertinentes a influencia mutua da entidade 

com o Meio Ambiente, devem ser evidenciados: 

a) investimentos e gastos com manutencSo nos processos operacionais 
para a melhoria do Meio Ambiente; 
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b) investimentos e gastos com a preservacao e/ou recuperacio de 
ambientes degradados; 
c) investimentos e gastos com a educacao ambiental para empregados, 
terceirizados, autdnomos e administradores da entidade; 
d) investimentos e gastos com educacao ambiental para a comunidade; 
e) investimentos e gastos com outros projetos ambientais; 
f) quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais movidos 
contra a entidade; 
g) valor das multas e das indenizacdes relativas a materia ambiental, 
determinadas administrativa e/ou judicialmente; 
h) passivos e contingencies ambientais. 

Alem dos dados acima, a organizacao pode adicionar ou detalhar outras que julgar 

relevantes. 

Conforme exposto na CFC (2004) a NBC T 15 esclarece tambem sobre a responsabilidade 

metodoldgica dos documentos contabeis, que necessitam recair sobre o profissional 

contador, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabiiidade (CRC). 

3.7 Contabiiidade publica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7.1 Conceituagao da contabiiidade publica 

Conforme explanam Piscitelli; Timbd, Rosa . (2002) a contabiiidade publica constitui-se no 

mais complexo ramo da ciencia contabil. A sua aplicacao restringe-se aos drgaos 

governamentais, assim entendidos, das pessoas juridicas de direito publico interno (Uniao, 

Estados, Distrito Federal e Municipios), e seus fundos, suas autarquias, suas fundagdes e 

empresas publicas, se estas utilizarem recursos publicos. 

Com relacao a diferentes conceituagao dada a contabiiidade publica, Kohama (2006) 

comenta que a mesma pode ser entendida como a parte da contabiiidade que se destina a 

analisar, orientar, estudar, controlar e demonstrar as organizagdes e execucdes do 

Patrimdnio Publico e suas variagdes. 

Com essa afirmacao, o autor ressalta a importancia da contabiiidade publica no 

acompanhamento da gestao publica, garantindo a legitimidade nas agdes de execugao 

orgamentaria. 

Ja para Lima; Castro (2003, p. 14), a contabiiidade publica e: 
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o ramo da Contabiiidade que tem por objetivo aplicar os conceitos, 
Princfpios e Normas Contabeis na gestio orcamentaria, financeira e 
patrimonial dos Crgios e Entidades da AdministracSo Publica e, como ramo 
da Contabiiidade, oferecer a sociedade, de maneira transparente e 
acessfvel, o conhecimento amplo sobre a gestio da coisa publica. 

Portanto, a contabiiidade publica destaca-se como sendo um instrumento de grande 

importancia nao somente para evidenciar as variances dos acontecimentos na gestao 

publica, mas tambem pelo fato de se preocupar com suas acoes por meio da constatacao 

do orcamento que sera executado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7.2 Objetivos da contabiiidade publica 

Kohama (2006, p. 25) destaca que a contabiiidade publica tem como objetivo "[...] captar, 

registrar, acumular, resumir e interpretar os fendmenos que afetam as sttuacoes 

orcamentarias, financeiras e patrimoniais das entidades de direito publico interne [...]" 

Segundo Lima; Castro (2003, p. 13), os objetivos da contabiiidade publica sao: 

a) registrar a previsio das receitas e a fixacio das despesas constantes dos 
Orcamentos Publicos anuais; 
b) escriturar e efetuar o acorn pan hamento da execucao orcamentaria e 
financeira das receitas e despesas; 
c) controlar as operacdes de credito, a dfvida ativa e as obrigacdes do ente 
publico; 
d) apresentar as variacoes patrimoniais, ressaltando o valor do patrimdnio; 
e) fomecer dados sobre os entes publicos a Contabiiidade Nacional 
(estatisticas economtcas do pais). 
f) disponibilizar informacoes que auxiliem a medir o desempenho de 
estruturas e programas de governo; 

A Lei Federal n° 4.320, por meio de seu art. 83, afirma que a contabiiidade publica tem por 

objetivo demonstrar a situacao da receita, da despesa, do patrimdnio e de quern 

operacionalize a referente passagem (BRASIL, 1964). 

Mediante o que foi exposto, pode-se destacar que os autores tem uma visao semelhante 

com relacao aos objetivos da contabiiidade publica, podendo assim, ser ressaltada a sua 

importancia com um instrumento capaz de gerenciar e ao mesmo tempo em que fornece 

informacdes necessarias aos seus usuarios na tomada de decisao. 
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3.7.3 0 objeto da contabiiidade publica 

Conforme explica Jund (2006), a contabiiidade publica tem como objeto de estudo o 

patrimdnio publico, por meio do conjunto de leis, bens e obrigacdes pertencentes aos 

Poderes Publicos. Tambem faz parte dos objetos da contabiiidade publica, o orcamento, 

assim entendido como a peca fundamental para arrecadacao de recursos financeiros como 

tambem realizacio de gastos. 

Dessa forma, somente os bens, direitos a receber e obrigacdes a pagar de propriedade e 

uso exclusivo das organizacoes e drgaos publicos podem integrar seu patrimdnio 

constituindo assim, o primeiro objeto da contabiiidade publica. 

3.7.4 Finalidade da contabiiidade publica 

No entendimento de Araujo; Arruda (2006), a contabiiidade publica apresenta como 

finalidade a determinacio de processos normativos para que os fatos decorrentes das 

acoes orcamentarias, financeira e patrimonial impostas pelos gestores publicos em que se 

realizem em perfeita ordem e sejam registrados simultaneamente, de maneira a se 

esclarecer nas epocas prefixadas, os respectivos resultados quando Ihes for solicitado. 

Neste sentido, a finalidade da contabiiidade publica se propde a obter, processar e 

finalmente fornecer aos interessados das organizacoes publicas, documentos referentes a 

administracio e execucao das acoes publicas. 

3.7.5 Piano Plurianual 

Segundo explica Kohama (2006) o piano plurianual e considerado um seguimento de medio 

prazo, onde procura organizar as atividades governamentais que levam ao alcance dos 

objetivos e metas fixados para um periodo de quatro anos, ao nivel do governo federal, alem 

de quatro anos ao nivel dos governos Estaduais e municipais. 

Levando em conta a legislacao especifica, os meios de elaboracao dos pianos plurianuais 

(PPA) sao: as diretrizes, os programas, explicitando os objetivos e agdes, e estas 

detalhando as metas do governo (ANDRADE, 2007). 
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Pode observar que os autores corroboram quando explicam que os Pianos plurianuais tem o 

papel de organizar as acoes governamentais em um perfodo de medio prazo, visando o 

atender satisfatoriamente as metas que Ihes foram impostas por meio de leis. 

3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7.6 Lei Federal n° 4.320, de 17 de margo de 1964 

Fortes (2006) destaca a publicacao da Lei 4.320/64, aborda as normas gerais do Direito 

Financeira para a elaboracao e controle dos orcamentos e balancos, da Uniao, Estados, dos 

Municipios e do Distrito Federal. 

Neste sentido, Ferrari Pinto (2001) corrobora que a Lei n° 4.320/64, e a base da gestao 

publica, que normatiza o tema referente ao direito financeira e demonstra qual a intervencao 

a ser estabelecida, especialmente quando houver o binomio receita/despesa advindo de 

assuntos orgamentarios, conjuntura pela qual procura sistematizar normas gerais coerentes 

ao orcamento e as operacoes financeiras a serem alcancadas pelo governo. 

Segundo os mesmos autores, a citada lei constitui regras gerais de direito financeira para a 

preparacao e dominio dos orcamentos e balancos das tres esferas publicas, abrangendo 

ainda o Distrito Federal. Alem dos anexos, em onze tttulos. 

Ferrari Pinto (2001) ainda destaca que, ao atingir esta lei, deixou-se de elaborar orcamentos 

e demonstratives de contas publicas de qualquer forma, foi determinado e apresentado um 

novo procedimento para se executar a preparacao dos orcamentos, adicionados a este o 

planejamento e controle. Essa Lei junta a elaboracao do orcamento ao planejamento, isto e, 

cada orgao precisa fazer uma classificagao dos custos que tera com as atividades meias e 

atividades fins para, assim, derivar a fixagao de suas despesas e inclui-las nos elementos 

orgamentarios. 

Mediante o que foi exposto, pode-se entender que a Lei, prioriza a elaboragao do orgamento 

no pais. Assim, a Lei n° 4.320/64 obriga os gestores publicos a segui-la e cumprir com todas 

as suas diretrizes, visando a uniformidade dos orgamentos e demonstratives. 

Nessa linha de pensamento, Fortes (2006) destaca que em referenda a publicagao da Lei n° 

4.320/64, que a mesma nao surtiu efeitos na questao gerencial da informagao. No entanto, o 

Brasil, por meio de sua contabiiidade, continuava sem fornecer informagoes relevantes para 

a tomada de decisoes e para o atendimento as necessidades dos usuarios intemos e 

externos da epoca, ja que nao existia no ambito federal, um sistema de informagao eficiente. 
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Nessa otica, pode-se observar que a Lei n° 4.320/64 foi criada visando a regulamentagao da 

contabiiidade publica, tendo como objeto, o orcamento publico. A referida lei teve importante 

contribuicao para evolucao contabil no Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7.7 A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF 

Na procura da qualidade, na otimizacao e na etica em relacao ao uso dos recursos publicos, 

a Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, distinguida como a LRF, tem como 

objetivo indicar regras a respeito da responsabilidade da gestao fiscal. Em seu art. 1°, a LRF 

dimensiona quais os resultados a serem conseguidos pela direcao publica, visto que a 

responsabilidade da gestao fiscal esta em o gerenciador publico nao gastar mais do que 

arrecada. Envolve gestao tributaria, gestao financeira, gestao contabil. Essa lei confirma a 

intengao de o legislador instituir um utensilio juridico de mando da legalidade e da limpidez 

das contas publicas, com a estimativa das intervencoes receitas/despesas e a observancia 

aos limites com os gastos e com o abandono fiscal (FERRARI PINTO, 2001). 

Para Oliveira (2006, p. 43), a LRF 

Ha de ser entendida como um sistema de controle interno, composto por 
todo um universo de instancias, em princlpio hierarquizadas, com base em 
cada um dos ramos, ou estruturas, dos Ministerios ou Secretarias 
governamentais (nos Estados ou Municipios), que atuem articuladamente, 
culminando num brgao de cupula do sistema, em constante atividade -
preferencialmente preventiva - de acompanhamento (assessoramento, 
veofieacao concomitante e checagem posterior), dos procedimentos 
administrativo-governamentais, com o objetivo de pronunciar, tecnicamente, 
as falhas detectadas nas acSes apuradoras, ordinarias ou especiais, e as 
medidas corretivas e/ou justificativas cabiveis, em cada caso. 

Portanto, a LRF nao e apenas um instrumento que serve para gerar a acao do gestor 

publico ou dos Tribunals de Contas dos Estados. £ uma expansao direta da CF que, tendo 

valor de lei nacional, aplica-se a todos os entes politicos da Uniao Federal, dos Estados e 

dos Municipios e ao Distrito Federal. Tambem e dirigida de forma consideravel ao controle 

interno do Poder Executivo de todas as esferas. 

Nessa linha de pensamento, Ferrari Pinto (2001, p. 12) destaca que o principal foco da LRF, 

e a gestao fiscal, assim sendo, faz a seguinte observacao: 
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A LC de n° 101/2000 visa, antes de tudo, disciplinar o comportamento do 
gestor publico, a luz dos principios eticos ligados a Administragio, como 
planejamento, equilibrio financeira, economicidade, produtividade, 
transparencia, controle e responsabilidade. Seu foco e a gestao fiscal, 
conceito que ampliou em relacao ao uso corrente do termo, pois inclui nele 
aspectos relativos ao planejamento, ao orcamento, a programacio 
financeira e ao fluxo de caixa; a receita, inclusive a tributacao, e a despesa; 
a execucao orcamentaria e financeira; as transferencias; ao endividamento; 
ao patrimdnio publico e a previdencia social. 

Desse modo, entende-se que, o intuito de se implantar acoes deiineadas e transparentes e, 

portanto, o que pode prevenir alguns riscos e possfveis desvios procurando almejar o 

balanceamento das contas publicas no pals. 

A LRF, que nada mais e que um instrumento da coletividade contra o abuso dos 

administradores publicos, tem um amplo contorno participativo ao contribuir com um 

abundante espaco para que a sociedade se aprofunde na coneretizacao de suas 

prescrigdes e ensejar o mais importante e dinamico tipo de dominio: o controle social 

(FERRARI PINTO, 2001). 

A Lei de Responsabilidade Fiscal foi estruturada em quatro grandes pilares norteadores. 

planejamento, transparencia, controle e responsabilidade. Segundo Khair (2001, p. 16): 

O planejamento, que e o aprimoramento pela criacSo de novas 
informacoes, metas, limites e condicdes para a renuncia de receita, para a 
geracSo de despesa, inclusive com pessoal e de seguridade, para assungio 
de dividas, para a realizacao de operacdes de credito, incluindo o ARO, e 
para a concessio de garantias. 
A transparencia, que e concretizada com a divulgacao ampla, inclusive 
pela internet, de quatro novos relatdrios de aeompanhamento da gestio 
fiscal, que perm item identificar receitas e despesas: Anexo de Metas 
Fiscais; Anexo de Riscos Fiscais; Relatdrio Resumido da Execucio 
Orcamentaria; Relatdrio da Gestio Fiscal. 
O controte, que e aprimorado pela maior transpardncia e qualidade das 
informacdes exigindo uma agio fiscalizadora e efetiva e continua dos 
tribunals de contas. 
A responsabilizacao, que devera ocorrer sempre que houver o 
descumprimento das regras, com a suspensio das transferencias 
voluntarias, das garantias e da contratacio de operacdes de credito, 
inclusive ARO. Os responsaveis sofrerio as sanedes previstas na legislacao 
que trata dos crimes de responsabilidade fiscal. 

Dessa forma, pode-se ressaltar que a LRF veio para agenciar, antes de tudo uma mudanga 

na conduta dos gestores publicos, revertendo as agdes adotadas anteriormente, as quais 

geravam a desordem nas finangas publicas. 
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CAPiTULO 4 
ANALISE DOS RESULTADOS 

Neste capitulo serao evidenciados os resultados obtidos a partir do processo investigativo 

conforme exposto nos capitulos anteriores. Os dados foram obtidos junto ao Piano 

Plurianual (PPA) das Prefeituras de Joao Pessoa e Campina Grande/PB referente ao 

periodo de 2006 a 2009. 

4.1 Investimentos na preservacao do Meio Ambiente das cidades de Joao 

Pessoa e Campina Grande/PB. 

Diante dos dados obtidos, pode-se constatar em relacao as acoes de divulgacao 

promovidas pelas Prefeituras Municipals de Joao Pessoa e Campina Grande: A Prefeitura 

Municipal de Jolo Pessoa apresenta em suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA home pager um link referente a Secretaria 

Executiva do Meio Ambiente (SEMAM), que tem por finalidade a execucao das acoes 

necessarias ao funcionamento do Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMAM), tal item 

oferece aos seus usuarios informacoes que relatam as acoes que as prefeituras tem 

realizado para preservar o Meio Ambiente nos ultimos anos. Por outro lado, a PMCG, nao 

dispoe de uma secretaria especifica voltada a trabalhar acoes de preservacao do Meio 

Ambiente. No entanto, esta prefeitura vem realizando investimentos desta natureza, porem 

gerido por duas secretarias: a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (SOSUR) e a 

Secretaria de Planejamento (SEPLAN), conforme identificado no PPA deste municipio. 

Mediante a analise dos dados obtidos com os investimentos com preservacao dos recursos 

naturais pela mesma, pode-se observar que nestes anos avaliados, nao ocorre grande 

variacao nos investimentos realizados nesta area, conforme consta na Tabela 1. 

TABELA 1 

Distribuicao anual dos investimentos em Meio Ambiente da PMJP. 

Periodos: Valores: Percentual 

2006 R$ 4.692.000,00 25,90% 

2007 R$ 4.116.900,00 22,72% 

2008 R$ 4.540.299,00 25,06% 

2009 R$ 4.769.409,00 26,32% 

Total: R$ 18.118.608,00 100,00% 

Fonte: Prefeitura Municipal de Joao Pessoa/PB, 2009. 
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Portanto, na analise dos relatorios administrativos, referentes a execucio do periodo de 

2006 a 2009 com relacao a distribuicao anual dos investimentos em (Tabela 1): Meio 

Ambiente pela Prefeitura Municipal Joao Pessoa, pode-se observar que os valores 

investidos nao apresentaram grande variacao de um ano para outro, tendo um investimento 

quantitativo bastante semelhante durante todo o periodo evidenciado. Nos quatro anos 

foram investidos um total de R$ 18.118.608,00, resultando numa media de 

aproximadamente R$ 4.529.652,00. Sendo assim, em cada periodo avaliado, os valores 

investidos em Meio Ambiente pela Prefeitura Municipal de Joao Pessoa mantiveram uma 

certa regularidade. 

Desta forma, tais valores designados a ac6es que promovam o Meio Ambiente pela 

Prefeitura Municipal de Joao Pessoa, durante o periodo avaliado em percentual foram 

evidenciados tambem na Tabela 1, variando de 22,72% para 26,32%. 

As informacoes sintetizadas na Tabela 2 apresentam a distribuicao anual dos investimentos 

com preservacao dos recursos naturais pela Prefeitura Municipal de Campina Grande em 

valores absolutos e a distribuicao percentual. 

TABELA 2 

Distribuicao anual dos investimentos em Meio Ambiente da PMCG em percentual. 

Per todos: Valores: Percentual 

2006 R$ 13.025.000,00 25,40% 

2007 R$ 12.337.500,00 24,06% 

2008 R$ 12.750.000,00 24,86% 

2009 R$ 13.175.500,00 25,69% 

Total: R$ 51.288.000,00 100,00% 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, 2009. 

A Tabela 2 evidencia a distribuicao anual dos investimentos em Meio Ambiente da Prefeitura 

Municipal de Campina Grande nos anos de 2006 a 2009. Assim, diante da analise efetuada 

com os dados evidenciados na tabela, pode-se constatar que, apesar da Prefeitura 

Municipal de Campina Grande nao dispor de uma secretaria especifica de gestao ambiental, 

os recursos destinados a preservacao do Meio Ambiente, ao longo do periodo avaliado, 

totaliza um valor de R$ 51.288.000,00, distribufdos em parcelas semelhantes nos anos de 

2006, 2007, 2008 e 2009 como pode ser observado na Tabela 2. 

Diante disso, observa-se que a citada prefeitura destina uma parceia do seu orcamento a 

programas e acoes de preservacao do Meio Ambiente. 
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Tal distribuicao de recursos em percentual destinados a preservacao do Meio Ambiente 

pode ser observado na Tabela 2, durante o periodo de avaliacao dos dados. Portanto, 

infere-se que os recursos destinados a preservacao do Meio Ambiente pela Prefeitura 

Municipal de Campina Grande em termos percentuais variaram entre 24,06% a 25,69% 

durante o periodo estabelecido para realizacio desta pesquisa. 

4.2 Identificar os investimentos realizados pelas prefeituras objeto deste 

estudo durante o periodo estabelecido 

O Quadra 1 complementa a Tabela 3, pois descreve cada programa realizado por meio da 

Secretaria Executiva Municipal de Meio Ambiente (SEMAM) da Prefeitura de Joao Pessoa 

com preservacio do Meio Ambiente no periodo de 2006 a 2009. 

QUADR01 -

Programas executados pela SEMAM durante o periodo de 2006 a 2009. 

Programas: 

5293 Gestio da potitica de Meio Ambiente 
5348 Planejamento das polt'ticas de Meio Ambiente 

2360 Melhoria hidrologica e ambiental de rios, corregos, canais, lagoas e mananciais 
5298 Aprimoramento do controle ambiental 

5303 Fortalecimento da educacao ambiental 
5304 Preservacio dos recursos naturais renovaveis 
5305 Protecio e preservacio de ecossistemas 
5311 Analise bacteriologica e de metais leves 
5366 Parques e hortos florestais 
5294 Programa de conscientizacio e preservacao do Meio Ambiente 

5307 Vigilincia Ambiental 
5297 Protecio e preservacio de Parques 

5310 Programa de educacio ambiental 

5381 Apoio as acoes do fundo do Meio Ambiente 
5001 Aprimoramento dos servicos administrativos 

Fonte: Prefeitura Municipal de Joio Pessoa/PB, 2009. 

Conforme conta no PPA da Secretaria Executiva do Meio-ambiente da Prefeitura Municipal 

de Joao Pessoa, o programa de Aprimoramento dos Servicos Administrativos e composto 

por tres acoes: 1) Administrativa no Fundo Municipal do Meio Ambiente, promovendo o 

funcionamento administrativo e financeira deste fundo, tendo em vista a maximizacao do 

servico publico desta natureza; 2) Modernizacio da Administracio da SEMAM, promovendo 
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0 aperfeicoamento das acoes e aparelhamento administrativo para maximizar a 

produtividades da SEMAM; e 3) Remuneracao do pessoal ativo, referente ao pagamento da 

folha desta secretaria. 

A Tabela 3 representa a distribuicao anual dos valores investidos por programas e agdes 

pela Prefeitura Municipal de Joao Pessoa no periodo de 2006 a 2009. 

TABELA 3 -

Distribuicao anual dos investimentos em Meio Ambiente da PMJP por Programas (R$). 

Prog.: 2006 2007 2008 2009 Totai Percentual 
5293 R$ 10.000,00 R$ 45.000,00 R$ 11.025,00 R$ 11.575,00 R$ 77.600,00 0,43% 
5348 R$ 183.200,00 R$ 180.000,00 R$ 25.578,00 R$ 26.862,00 R$ 415.640,00 2,29% 
2360 R$ 120.000,00 R$ 70.000,00 R$ 132.300,00 R$ 138.900,00 R$ 461 200,00 2,55% 
5298 R$ 60.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ 60.000,00 0,33% 
5303 R$ 40.000,00 R$ 61.871.00 R$ 2.100,00 R$ 2.200,00 R$ 106.171,00 0,59% 
5304 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 11.025,00 R$ 11.575,00 R$ 42.600,00 0,24% 
5305 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00 R$ 33.075,00 R$ 34.725,00 R$ 117.800,00 0,65% 
5311 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 22.050,00 R$ 23.150,00 R$ 85.200,00 0,47% 
5366 R$ 835.000,00 R$ 350.000,00 R$ 22.050,00 R$ 23.150,00 R$ 1.230.200,00 6,79% 
5294 R$ 180.000,00 R$ 40.000,00 R$ 176.400,00 R$ 185.216,00 R$ 581.616,00 3,21% 
5307 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 R$ 11.025,00 R$ 11.575,00 R$ 37.600,00 0,21% 
5297 R$ 426.780,00 R$ 250.000,00 R$ 1.091.342,00 R$ 1.145.939,00 R$ 2.914.061,00 16,08% 
5310 R$ 117.020,00 R$ - R$ 71.680,00 R$ 75.265,00 R$ 263.965,00 1,46% 
5381 R$ 1.000.000,00 R$ 990.000,00 R$ 1.100.499,00 R$ 1.157.619,00 R$ 4.248.118,00 23,45% 

5001 R$ 1.650.000,00 R$ 2.075.029,00 R$ 1.830.150,00 R$ 1.921.658,00 R$ 7.476.837,00 41,27% 
R$ 4.692.000,00 R$ 4.116.900,00 R$ 4.540.299,00 R$ 4.769.409,00 R$ 18.118.608,00 100,00% 

Fonte: Prefeitura Municipal de Joao Pessoa/PB, 2009. 

Sobre a distribuicao anual dos investimentos em Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 

Joao Pessoa por programas, evidenciados na Tabela 3, observa-se que dentre os 15 

programas que foram criados visando a preservacio do Meio Ambiente pela respectiva 

prefeitura, pode-se destacar o programa "Aprimoramento dos Servicos Administrativos", 

como sendo o que recebeu um maior volume de investimentos ao longo do periodo de 2006 

a 2009, representado pelo valor de 41,27% dos recursos totals destinados as acoes desta 

natureza. O valor total de investimentos por parte da Prefeitura Municipal de Joio Pessoa foi 

de R$ 18.118.608,00. Por outro lado, o programa "Vigilancia Ambiental", apresentou o 

menor investimento (R$ 37.600,00 ou 0,21% do valor total investido). 
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O Quadra 2 represents os programas realizados pela Prefeitura de Campina Grande, com 

preservacio do Meio Ambiente no periodo de 2006 a 2009. 

QUADRO 2 

Programas e acSes executados pela PMCG referente as ae6es de preservacao ambiental Meio 

Ambiente durante o periodo de 2006 a 2009. 

Programas: 

21 ImplantacSo e melhoramentos no sistema de gerenciamento de resfduos sblidos do municipio 

30 Fortalecimento da capacidade institucional do municipio em gestio ambiental 

Acoes: 

1 RecomposicSo e Preservacio da Caatinga 

2 Revisio da Legislacio Ambiental (Fundo e Conselho Municipal de Meio Ambiente) 

3 Manutencio e Ampliacio do Programa de Educacao Ambiental 

4 Manutencio do Programa de Arborizacio do Municipio 

5 Consolidacao e Ampliacio do Horto Municipal 

6 Treinamento e Divulgacio das AcQes Ambientais 

^ Manutencio do Programa de Fiscalizacio e Controle da Poluicio Sonora, do Ar, do Solo e 

da Agua 

8 Manutencio e Ampliacio do Servico de Podas 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, 2009. 

Com referenda ao programa PPA 2006/2009 denominado de Fortaledmento da capacidade 

institucional do municipio em gestao ambiental, tendo como objetivo: fomentar e fortalecer a 

Gestio Ambiental no Municipio de Campina Grande apresenta investimentos de recursos 

financeiros significativamente inferiores quando comparados aos valores destinados ao 

programa citado anteriormente pela referida prefeitura (Tabela 4 e Quadra 2). 

Com relacao a distribuicao anual dos investimentos em Meio Ambiente realizados pela 

Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (SOSUR) vinculada a Prefeitura Municipal de 

Campina Grande por meio de Programas e Acoes evidenciados na Tabela 4 e no Quadra 2, 

observa-se que os investimentos realizados com o programa de implantacio e melhoria no 

sistema de gerenciamento de residuos solidos do municipio, conforme o PPA desta 

prefeitura, superando os demais programas e acoes, sendo responsavel por 91,62% dos R$ 

51.288.000,00 investidos em acoes desta natureza pelo municipio durante o periodo de 

2006 a 2009 como pode ser observado no Quadra 2 e Tabela 4. Por outro lado, o programa 

de Treinamento e Divulgacio das Acoes Ambientais apresentou o menor volume investido 

(R$ 80.000,00) representando apenas 1,86% do valor total de investimentos no periodo de 

avaliacio (Tabela 4) 
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A Tabela 4 apresenta a distribuicao anual dos valores investidos em programas e acoes por 

parte da Prefeitura Municipal de Campina Grande no perfodo de 2006 a 2009. 

TABELA 4 

Distribuicao anual dos investimentos em Meio Ambiente da PMCG por Programas e AcSes (R$). 

200S 2007 2008 2009 Total Percentual 

Programa 21 

R$ 11.9SO.000.00 R$ 11.262.500,00 R$ 11.675.000,00 R$ 12.100.500,00 R$ 46.988.000,00 91,62% 
Ac6es: Programa 30 

1 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 RS 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 120.000,00 2,79% 

2 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 2.000.000,00 46,51% 

3 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00 RS 70.000,00 R$ 280.000,00 6,51% 

4 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 200.000,00 4,65% 
5 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 R$ 1.200.000,00 27,91% 
6 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 80.000,00 1,86% 
7 R$ 55.000,00 R$ 55.000,00 R$ 55.000,00 R$ 55.000,00 R$ 220.000,00 5,12% 

8 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 200.000,00 4,65% 

R$ 1.075.000,00 R$ 1.075.000,00 R$ 1.075.000,00 R$ 1.075.000,00 R$ 4.300.000,00 8,38% 
Valor total dos Programas (21 e 30) 

R$ 13.025.000,00 R$ 12.337.500,00 R$ 12.750.000,00 R$ 13.175.500,00 R$ 51.288.000,00 100,00% 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, 2009. 

Mediante a analise dos dados a partir da Tabela 4 a evidenciacao do programa de 

implantacao e melhoria no sistema de gerenciamento de residuos solidos do Municipio de 

Campina Grande, no que se diz respeito ao valor destinado ao longo do periodo de 2006 a 

2009 para acoes de preservacao do Meio Ambiente, foi o que apresentou o maior volume de 

investimento dentre os demais programas realizados pela Prefeitura Municipal de Campina 

Grande. 

Percebe-se que apesar da Prefeitura Municipal de Campina Grande ser desprovida de uma 

secretaria especffica para gerenciar as questoes relativas ao Meio Ambiente, os 

investimentos em preservacio do Meio Ambiente ftcam evidenciados, ainda que distribuidos 

de maneira mais evidente em determinado programa. 

No entanto, pode-se constatar que, apesar do volume de investimentos realizados por esta 

Prefeitura ser maior, quando comparada aos investimentos realizados pela Prefeitura 

Municipal de Joao Pessoa, ha uma distribuicao mais ordenada por parte desta segunda, por 

atender a um maior numero de programas - no total de 15. A Prefeitura de Campina Grande 

prioriza seus investimentos quase que totaimente em um so programa que esta 

indiretamente ligado a preservacao ambiental. 

http://11.9SO.000.00
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4.3 Acompanhar a evolucao dos investimentos em Meio Ambiente realizado 

durante o periodo de 2006 a 2009 

O Grafico 1 demonstra a variacao anual dos investimentos com preservacao do Meio 

Ambiente pela Prefeitura Municipal Joao Pessoa, durante o periodo correspondente entre os 

anos de 2006 a 2009. 

R$ 5.000.000,00 

R$ 4.800.000,00 
RS 4.769.409,00 

v RS 4.692.000,00 

R$ 4.600.000,00 : 
\ ^ ^ , - - 1 *$ 4.540.299,00 

RS 4.400.000,00 \ - - / - - " 

RS 4.200.000,00 

^ RS 4.110.900,00 

R$ 4.000.000,00 _ . 

RS 3.800.000,00 ; 

R$ 3.800.000,00 R$ 3.800.000,00 

2006 2007 2008 2009 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— G a s t o s com preservagao e manutenpao do Meio Ambiente j 

Grafico 1 - Variacao anual dos investimentos em Meio Ambiente da PMJP (R$). 
Fonte: Prefeitura Municipal de Joao Pessoa/PB, 2009. 

Mediante a analise dos resultados, pode-se observar a curva de variacao que os 

investimentos tiveram durante o periodo em que os dados foram coletados, assim, pode-se 

enfatizar que no ano de 2006 o valor representado no Grafico 1 chega quase aos quatro 

mifhoes e setecentos mil reais. No ano seguinte, o de 2007, houve uma queda nos 

investimentos. No ano de 2008, observa-se uma retomada no crescimento dos 

investimentos por parte da Prefeitura Municipal de Joao Pessoa. Essa tendencia se manteve 

no ano seguinte 2009, que evidenciou o maior valor em investimentos com preservacao do 

Meio Ambiente por parte dessa prefeitura nos exercicios estudados. 

Portanto, a curva de variacao representada no Grafico 1 demonstra que a Prefeitura 

Municipal de Joao Pessoa apresentou investimentos com preservacao do Meio Ambiente 

em seus programas e ac6es, designando pequenas variacoes de capital financeiro entre os 

anos de 2006 e 2009. 
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O Grafico 2 apresentou a variacao anual dos investimentos com preservacao do Meio 

Ambiente pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, durante o periodo correspondente 

entre os anos de 2006 a 2009. 
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Grafico 2 - Variacao anual dos investimentos em Meio Ambiente da PMCG (R$). 
Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, 2009. 

Com relacao a curva de variacao representada no Grafico 2 pode-se observar que houve 

uma variacao dos valores investidos nos anos analisados. Em 2007, houve um decrescimo 

nos investimentos realizados pela Prefeitura Municipal de Campina Grande quando 

comparado com o ano de 2009 que foi o ano que apresentou maior volume de renda 

destinada aos programas, com uma diferenca de quase um milhao de reais quando 

comparado ao valor investido no ano de 2007, sendo a maior diferenca observada no 

periodo em que os dados foram analisados referentes aos investimentos com preservacao 

do Meio Ambiente, verificando-se a retomada de investimentos nos anos subsequentes. 

4.4 Comparar os investimentos entre a Prefeitura Municipal de Joao Pessoa e 

Campina Grande/PB durante o periodo de 2006 a 2009 

A comparagio dos investimentos realizados com preservacao entre as Prefeituras 

Municipals de Joio Pessoa e Campina Grande/PB durante o periodo de 2006 a 2009 sao 

evidenciados a seguir nos Grafico 3. 

RS 13.175.500,00 
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O Grafico 3 demonstra a comparacao dos investimentos anuais que sao realizados pelas 

Prefeituras Municipals de Campina Grande e Joao Pessoa com preservagao do Meio 

Ambiente. 
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Grafico 3 - Comparacao dos investimentos anual em Meio Ambiente da PMJP e PMCG (R$). 
Fonte. Prefeitura Municipal de Joao Pessoa e Campina Grande/PB, 2009. 

Pode-se inferir que existe uma diferenca relativamente alta entre os gastos absolutos desta 

natureza realizados por cada prefeitura. A Prefeitura Municipal de Joao Pessoa investe 

menos recursos em programas e acoes de preservagao com o Meio Ambiente em relagio a 

Prefeitura Municipal de Campina Grande, apesar de o primeiro municipio ter um orgao 

especifico que trate de Gestao Ambiental. No entanto, essa diferenga em destaque deu-se 

pelo volume investido por meio da Prefeitura Municipal de Campina Grande atraves da 

Secretaria de obra e Servigos Urbanos (SOSUR) no programa de implantagao e 

melhoramento no sistema de gerenciamento de residuos solidos do municipio que giraram 

em torno de R$ 11.747.000,00. Desta forma, o investimento nesse programa supera todas 

as outras agdes com preservacao do Meio Ambiente, destacando-se tambem seus 

investimentos, quando comparado com os investimentos promovidos pela Prefeitura 

Municipal de Joao Pessoa. 

Observa-se ainda que nos dois casos, foram destinados mais recursos com preservagao do 

Meio Ambiente no ano de 2009. Ja no ano de 2007, houve o menor investimento por parte 

das duas prefeituras. 
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CAPiTULO S 

CONSIDERAQOES FINAiS 

Apos coleta, tabulacio e tratamento dos dados, expostos em tabelas e graficos, convem 

fazer algumas observacoes sobre a pesquisa realizada, Nestas consideracoes finais, serio 

expostas as consideracdes relevantes sobre os resultados obtidos nesta pesquisa. 

Frente aos resultados obtidos com a realizacio desta pesquisa, verificou-se a designacio 

dos valores investidos na preservacao dos recursos naturais das cidades de Joao Pessoa e 

Campina Grande/PB entre os anos de 2006 a 2009, do mesmo modo em que, realizou-se a 

identificacao dos gastos das prefeituras objeto do estudo, acompanhando e comparando os 

valores destinados a preservacio do Meio Ambiente durante os anos de 2006 a 2009 

obtidos naszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA home pager das respectivas entidades. 

O ambiente empresarial encontra-se hoje envolvido em um processo cada vez mais comum 

de comprometimento com a responsabilidade social e ambiental, promovendo acoes 

voltadas a melhoria da qualidade socio-ambiental. Nesse contexto, as organizacoes 

apresentam informacoes uteis aos seus usuarios, por meio dos relatorios contabeis anuais, 

visando a divulgacio das atividades voltadas a preservacao dos recursos naturais, 

promovidos com o objetivo de concretizar seu comprometimento perante a sociedade. 

Nessa otica, destaca-se a contabiiidade como uma importante ferramenta de divulgacio e 

comprovacio das atividades voltadas a preservacio do Meio Ambiente realizada pelas 

entidades, incluindo nesse contexto os Estados, Municipios e Distrito Federal. 

Observa-se ainda que, a contabiiidade tem ao longo dos ultimos anos, despertado interesse 

com relacio as questoes ambientais, mediante o fato de que a contabiiidade auxilia os 

gestores a adquirir responsabilidade ambiental e n io apenas se preocupando em atender a 

legislacio. Nessa perspective, programar as questoes ambientais pode propiciar a 

conscientizacao ecologica por parte da gestio empresarial. 

Mediante o que foi exposto, a contabiiidade ambiental tem como objetivo mensurar os fatos 

de carater ambiental, vale salientar que existem algumas dificuldades acerca dos 

componentes relacionados a contabiiidade ambiental, no que se refere a mensuracao, 

evidenclacio e reconhecimento, dentre outros itens de menor relevincia. Sera importante 

evidenciar os itens de fundacio da gestio ambiental, podendo assim, propiciar a melhoria 

na tomada de decisdes, podendo ser refletidos na qualidade de informacoes que s io 

divulgadas por parte das entidades. 

Por meio da anilise dos resultados evidenciados nesta pesquisa, observou-se que as 

informacoes relacionadas aos investimentos com preservacio do Meio Ambiente por parte 
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da Prefeitura Municipal de Joao Pessoa, podem ser encontradas no site da Secretaria 

Executiva Municipal de Meio Ambiente (SEMAM). Por outro lado, a Prefeitura Municipal de 

Campina Grande nao dispde de uma secretaria especifica que possa gerenciar os 

investimentos desta natureza, dificultando assim, aos seus usuarios uma busca por tais 

informacdes. 

Ainda com relacao as informacoes divuigadas pelas duas Prefeituras objeto do estudo, 

pode-se constatar que as mesmas apresentaram seus relatorios contabeis entre os anos de 

2006 a 2009 nos sites do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba (TCE) e Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN), evidenciando os investimentos em programas e acoes voltados a 

preservacao do Meio Ambiente. 

Com base na analise dos relatdrios administrativos, referentes a execucio do periodo de 

2006 a 2009 e com relacao a distribuicao anual dos investimentos em Meio Ambiente pela 

Prefeitura Municipal de Joao Pessoa, observou-se um investimento quantitativo semelhante 

durante todo o periodo evidenciado, nestes quatro anos foram investidos no total de R$ 

18.118.608,00, resultando numa media de aproximadamente R$ 4.529.652,00 a cada ano. 

Na observacao da analise dos relatdrios administrativos, referentes a execucao do perfodo 

de 2006 a 2009 da distribuicao anual dos investimentos em Meio Ambiente pela Prefeitura 

Municipal Campina Grande, constatou-se que, apesar da Prefeitura nao dispor de uma 

secretaria especifica de gestao ambiental, a mesma destinou um maior recurso a 

preservacao do Meio Ambiente, ao longo do periodo avaliado 2006 a 2009. A prefeitura 

investiu um total de R$ 51.288.000,00, bem distribuidos em parcelas semelhantes, 

resultando numa media de aproximadamente R$ 12.822.000,00 a cada ano. 

A Prefeitura Municipal de Joao Pessoa apresenta programas e acoes visando a melhoria da 

qualidade de vida e a responsabilidade sdcio-ambiental. Pode-se destacar o Aprimoramento 

dos Servicos Administrativos como sendo o programa que investiu o maior volume de 

recursos, na casa de R$ 7.476.837,00, correspondendo a 41,27% do valor total dos 

investimentos em relacao aos demais programas, por outro lado, o programa. Por outro 

lado, o programa "Vigilancia Ambiental" apresentou o menor investimento, correspondendo 

a 0,21% do valor total dos investimentos. 

Com relacao aos programas e acoes por parte da Prefeitura Municipal de Campina Grande, 

observa-se que o programa de implantacao e melhoria no sistema de gerenciamento de 

residuos sdlidos do municipio de Campina Grande do PPA 2006/2008 apresentou o maior 

investimento dentre os demais programas e agdes, destinando 91,61% dos R$ 

51.288.000,00 investido com preservacao do Meio Ambiente pelo municipio, durante o 

periodo de 2006 a 2009. Em contrapartida o programa de treinamento e divulgacao das 
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acoes ambientais apresentou o menor volume investido, com apenas 1,86% do total dos 

gastos em preservacio do Meio Ambiente no perfodo de avaliacio. 

Apesar da Prefeitura Municipal de Campina Grande designar um maior volume de 

investimentos em preservacio do Meio Ambiente em relacio a Prefeitura Municipal de Joio 

Pessoa no periodo de 2006 a 2009, observou-se uma distribuicio mais ordenada por parte 

desta ultima, pois atende a um maior numero de programas e acoes desta natureza, ao 

passo que a Prefeitura de Campina Grande prioriza seus investimentos quase que 

totalmente em um so programa que esta indiretamente ligado a preservacio ambiental. 

Mediante a analise dos dados deste estudo, constatou-se ainda que a Prefeitura Municipal 

de Campina Grande apresenta um maior volume de investimentos na area ambiental 

quando comparados os valores totais investidos por parte das duas entidades objeto do 

estudo. Porem a mesma nao dispoe de uma secretaria especifica de gestio ambiental, 

talvez por isso, o maior volume de investimento 91,61%, esteve concentrado em apenas um 

programa. 

Embora a Prefeitura de Campina Grande invista mais em Meio Ambiente qualitativamente, 

esses recursos n io atingem muitos programas e acoes. Por outro lado, a Prefeitura de Joio 

Pessoa pulveriza mais esses recursos, haja vista que abrange 15 programas gerendados 

por um 6rgio especffico, a SEMAM. 
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