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R E S U M O 

Ante a crescente industrializacao e transformacao tecnologica evidenciada a nivel 

internacional, observa-se os reflexos negativos das atividades humanas sobre o meio 

ambiente, sobretudo das empresas. Dessa forma, surge um problema que foi centrado 

nesse estudo, que discorre sobre a aplicacao da gestao ambiental voltada para os postos de 

combustiveis na cidade de Sousa-PB. A metodologia adotada foi um questionario semi-

estruturado, classificando assim, esta pesquisa como qualitativa, onde os mesmos foram 

respondidos por proprietaries e gerentes geral/presidente, gerentes geral contratado, 

gerentes administrativo-financeiro e por auxiliares de escritorios dos postos de combustiveis 

analisados. Conclui-se que as empresas entrevistadas tern cumprido o minimo da 

normatizacao, devido as penalizacoes de sua nao observancia, alem disto, constatou-se que 

as mesmas desconhecem a importancia das praticas da gestao ambiental, bem como, estao 

muito aquem aos conceitos basicos sobre poluicao, degradacao, medidas de seguranca e 

gerenciamento de residuos solidos. Ademais, verificou-se que para a efetivacao pratica da 

legislacao, se faz necessaria uma maior e melhor fiscalizacao por parte dos orgaos 

competentes. 

Palavras C h a v e : Meio ambiente; Contabi l idade Ambiental ; Gerenciamento 

Empresarial. 



A B S T R A C T 

Before the increasing of changes about industries and technologic, evidenced in the 

international level, there are negative consequences of the human activities human, in 

relation with the environment, over all of the companies. Of this form, this study was centered 

in this problem, which discourses on the application of the ones of the ambient management 

directed toward the fuel ranks in the Sousa city. The adopted methodology was a half-

structuralized questionnaire thus classifying, this research as qualitative, where the same 

ones had been answered by proprietors and controlling generality/president, controlling 

general contracted, controlling administrative-financier and for assistant of offices of the 

analyzed fuel ranks. Thus, It is concluded that the interviewed companies have fulfilled to the 

minimum of the law, which had to the paid obligations of its not observance, moreover, was 

evidenced that the same ones are unaware of ambient management practices, as well as, 

they are very on this side to the basic concepts on pollution, degradation, measured of 

security and management of solid residues. In addition, it was verified that for the true 

practical of the legislation, it's necessary a greater and better inspections for part of the 

Government. 

Words Key: Environment; Ambient Accounting; Enterprise Management. 
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1 INTRODUCAO 

Em face do elevado nfvel de degradacao do meio ambiente, verifica-se que tern aumentado 

numero de empresas preocupadas em alcancar e demonstrar um melhor desempenho 

ambiental. Ademais, as organizacoes passam por um processo de adaptacao para uma 

convivencia adequada com o meio ambiente. 

Para alcancar continuidade e expansao, as empresas tern se ajuntado de modo a cumprir as 

exigencias internacionais de produtividade, racionalizacao, qualidade tecnica e ambiental, 

entre outras. (RIBEIRO, 2010) 

Nesse panorama, a gestao ambiental tern se tornado uma das mais importantes atividades 

relacionadas a qualquer empreendimento, visto que a implantacao de um Sistema de 

Gestao Ambiental estruturado e integrado a organizacao possibilita que os procedimentos 

relacionados as questoes ambientais ostentem eficacia. Pois, como assevera Paiva (2009, 

p. 28): "Os gastos relativos ao meio ambiente podem ser efetuados de varias formas, 

dependendo da area de atuagao da empresa, assim como sua natureza operational." 

Outrossim, a existencia de um planejamento no que tange os procedimentos e metodos de 

gestao tern se tornado essencial a minimizacao dos impactos negativos da atividade 

empresarial em face do meio ambiente. E como confirma Ribeiro (2010, p. 19): "As 

empresas sao cada vez mais pressionadas, por diversos segmentos, para melhorar e 

aperfeicoar seus processos produtivos, a fim de reduzir as agressoes ao meio ambiente." 

Ademais, dentre as atividades mais poluidoras tem-se a realizada pelos postos de 

combustiveis, com a revenda de combustiveis liquidos derivados de petroleo, alcool 

combustivel e outros combustiveis automotivos. Conforme explana Paiva (2009, p.29): "As 

empresas dos setores petroquimicos possuem grande potential gerador de residuos 

poluentes, [...] dado o alto teor qulmico, sao de dificil degradacao e apresentam grandes 

possibilidades de causarem danos aos seres humanos e a natureza, se nao tratados ou 

armazenados seguramente." 

Destarte, tal segmento e regulado por diversas normas, buscando-se sempre uma gestao 

estrategica e uma minoracao dos impactos e gastos com recuperacao do ambiente 

degradado. Pois nao se pode olvidar que longos periodos de tempo e altos custos estao 

normalmente associados com a grande maioria dos processos utilizados na remediacao de 

areas contaminadas (OMENA, 2008). 
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Afora as regras juridicas, tem-se ainda a necessidade da implementacao de metodos 

contabeis de gestao ambiental, pois os custos dispendiados para remediar um passivo em 

um posto de combustiveis sao altos e podem levar o posto a casos extremos de 

descomissionamento pelo orgao ambiental, alem de afetar as comunidades do entorno e os 

recursos naturais. 

Os residuos oriundos dos postos de combustiveis sao considerados pela legislacao 

brasileira vigente como residuos solidos perigosos, independentemente de sua natureza 

apresentar-se, em alguns casos, em estado liquido ou semi-liquido. A Lei n°. 12.305 de 

2010, que instituiu a Politica Nacional de Residuos Solidos, tern um prazo ate 2014 para ser 

implementada, e em seu texto obriga os empreendimentos que manuseiem residuos 

perigosos a possuir um Piano de Gerenciamento proprio, confeccionado por equipe 

qualificada, valorizando a importancia da gestao nessas atividades. 

Pondere-se que ja existiam normas esparsas que tratavam da questao relativa a postos de 

combustiveis e controle da poluicao, todavia, o intuito de uma politica a nivel nacional e o de 

abarcar as diversas realidades num so contexto legal e tornar efetivos os pianos e 

programas, que em sua maioria, sao teoricos. Ademais, atentar para tais mudancas nao 

deve figurar tao somente como cumprimento de norma, mas como visao de mercado, 

visualizando-se os beneficios organizacionais atrelados a uma gestao eficiente. Ribeiro 

(2010, p. 43), didaticamente expoe esta realidade: 

Os movimentos sociais ambientalistas representam um novo tipo de usuario 
das informagoes fornecidas pela empresa. Ao atender a esse recente 
segmento, a entidade consolida sua dimensao social, a medida que coopera 
com a identificacao dos componentes adicionados ao meio ambiente, ou 
passiveis de se-lo, alem, e claro, de evidenciar os beneficios que promove, 
os quais refletem sua preocupacao com a qualidade e o cumprimento das 
normas legais. 

Nesse contexto, destaca-se ainda a relevancia das normas intemacionais, que criaram o 

Sistema de Gestao Ambiental - SGA, expedidas no Brasil atraves de instrugoes normativas 

da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas - NBR/ABNT, que positivaram as normas da 

Serie ISO 14000. A adesao de muitas empresas a essa serie demonstra a crescente 

preocupacao das empresas com os consumidores que tern buscado selecionar produtos 

que apresentem caracteristicas especificas, como a producao 'limpa' do ponto de vista 

ambiental. (PAIVA, 2009) 
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1.1 Tema e problema de pesquisa 

Tem-se observado que a dependencia e a falta de responsabilidade das empresas, em sua 

maioria, derivam-se da desinformaeao, da inexistencia de consciencia ambiental e de 

pratieas sociais baseadas na participagao e no envolvimento dos empresarios para com 

projetos sustentaveis. Pois, logicamente, o desenvolvimento de pratieas da gestao 

ambiental, que ocasionam a melhora do desempenho das empresas e amenizam os 

impactos ambientais, estao intrinsecamente relacionados com a eficiencia e efetividade de 

politicas e pianos que visem implantar tais assertivas no cotidiano da empresa. 

Tendo em vista o objeto de pesquisa e os objetivos propostos, a Gestao Ambiental deve ser 

considerada como parte do sistema que compoe uma empresa, agregando suas atividades 

e permitindo melhores resultados para a empresa em consonancia com o meio ambiente. 

Ademais, uma determinacao ambiental, em seus diversos niveis, envolve variaveis 

complexas e alternativas de acao nem sempre de facil aceitacao. Excepcionalmente, os 

executivos das empresas escolhem a alternativa que menos danifique o meio ambiente 

(FERREIRA, 2006). 

Outrossim, em virtude das crises economicas, politicas e sociais, as empresas devem ter 

maior controle de suas atividades, dispensando cuidados especificos para com o meio 

ambiente, uma vez que a degradacao crescente atinge toda a sociedade. Nesse panorama, 

as questoes ambientais estao presentes nos diversos meios de comunicacao, os quais tern 

alertado principalmente os govemos e as empresas a esse respeito, e a contabilidade nao 

pode ficar inerte a esta realidade. Em muitos casos a contabilidade figura como instrumento 

de ligacao entre a empresa e a sociedade, e os profissionais da area devem despertar tanto 

para as questoes teoricas como pratieas da aplicacao dos modelos de gestao ambiental. 

Bern como para as questoes intrinsecas ao meio ambiente. 

Note-se que os instrumentos de insercao ou intervencao no meio ambiente sao essenciais a 

compreensao das questSes ambientais, de modo que se faz mister uma sintetica definicao 

de alguns termos que figuram nesse grupo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A priori, deve-se ponderar que os padroes de 

qualidade sao as normas estabelecidas pela legislacao ambiental e pelos orgaos 

administrativos de meio ambiente no que se refere aos niveis permitidos de poluicao do ar, 

da agua, do solo e dos ruidos. 

As pratieas da legislacao ambiental que regulamentam os postos de combustiveis estao 

disponiveis, de forma geral, na Lei n° 9.847/99, que dispoe sobre a fiscalizacao das 

atividades relativas ao abastecimento nacional de combustiveis. Esta lei enfatiza a 
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problematica referente ao respeito e a implementacao das normas ambientais no setor, 

buscando regulamentar os pormenores da atividade. A partir da existencia da regulagao, 

surge uma celeuma, qual seja a incerteza do cumprimento das normas pelos postos de 

combustiveis. 

Destarte, o trabalho almeja abordar as Pratieas da Gestao Ambiental nos Postos de 

Combustiveis na cidade de Sousa-PB, verificando cientificamente se os postos da cidade 

estao adotando pratieas e metodos de gestao ambiental, bem como se estes tern respeitado 

as normas vigentes oriundas do legislativo e dos orgaos competentes. Em sfntese, a 

presente pesquisa pretende responder a seguinte problematica: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como estao sendo aplicadas as pratieas da gestao ambiental nos postos de 

combustiveis na cidade de Sousa-PB? 

1.2 Justificativa 

O tema meio ambiente tern ganhado espago nas pautas socio-politicas, principalmente 

devido aos reflexos economicos negativos oriundos das catastrofes e da utilizacao 

predatoria dos recursos naturais. Devido ao avanco tecnologico e a expansao da 

informacao, a sociedade como um todo tern despertado para a necessidade de preservacao 

e recuperacao ambiental. 

Destarte, no cenario global tem-se que a partir de 1972, com a conferencia de Estocolmo, 

surgiu a necessidade de regulagao e mensuracao das questoes modificadoras dos 

ecossistemas, criando-se assim o direito ambiental, e posteriormente a contabilidade 

ambiental, para atingirtais fins. 

Verifica-se que o ramo da contabilidade ambiental e relativamente novo, sobretudo no 

Brasil, e consequentemente existe pouco material bibliografico que trate com destreza as 

peculiaridades inerentes ao assunto, que, destaque-se, e multidisciplinar, pois adota 

conceitos de outras ciencias, desde a biologia ate termos estritamente juridicos. 

Ademais, muitas empresas tern espontaneamente aderido a pianos e programas com fins 

ambientais, de preservacao e de recuperacao, pois o consumidor tern preferenciado os 

produtos e servigos das "empresas verdes" ou com produgao "limpa", em detrimento 

daquelas que tern se silenciado a esse respeito. (OMENA, 2008) 
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No mesmo contexto, tem-se verificado que a tendencia e a valorizacao da "imagem" da 

empresa, e que a busca desenfreada e inconsequente do lucro fragiliza o desenvolvimento e 

a estabilidade do empreendimento. Dessarte, afirma Ribeiro (2010) que "os sistemas de 

informacao nao devem se limitar as necessidades de alguns grupos de usuarios, mas, sim, 

atender a todos os interessados na empresa, inclusive trabalhadores e grupos de 

consumidores extemos." E destacando a mudanca de paradigmas adverte o mesmo autor 

que "a contabilidade deve adaptar-se, a fim de mensurar o sucesso na realizacao dos seus 

objetivos, e nao, apenas, na sua lucratividade." 

Glose-se, nesse panorama, a importancia da gestao para as empresas, principalmente da 

gestao ambiental. O planejamento e essencial para o desenvolvimento de qualquer 

atividade, e gerir os topicos ambientais ligados a atividade do empreendimento reflete 

positivamente tanto para a empresa como para a sociedade. O poder publico participa do 

processo de implementacao de pianos, programas e metodos de gestao ambiental 

principalmente de modo normativo, atraves da regulacao espeeifica dos setores. 

Pondere-se que a existencia da norma e imprescindivel para a preservacao ambiental, 

todavia essa nao deve ser a unica engrenagem que move as empresas a buscar uma 

minoracao dos impactos da atividade desenvolvida, afinal os reflexos de uma gestao 

ambiental estrategica trazem tantos beneficios a empresa que e valida por si so. 

Impende mencionar que a atividade realizada pelos postos de combustiveis e de utilidade 

publica, sem a qual se instalaria um retrocesso na economia, entretanto a mesma e 

altamente poluente, podendo ocasionar prejuizos irremediaveis ao meio ambiente, inclusive 

a vida humana. Faz-se necessario assim verificar, a nivel local, o cumprimento das normas 

direcionadas ao setor, de modo que se evidencie a realidade do risco ambiental latente, bem 

como, a existencia de pianos ou programas, legais ou espontaneos, sendo desenvolvidos 

pelos postos. Do mesmo modo, urge verificar a adocao de metodos de gestao e sua 

aplicabilidade pratica na seara ambiental. 

1.3 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Objetivo geral 

Verificar que pratieas de Gestao Ambiental estao sendo adotadas nos postos de 

combustiveis na cidade de Sousa-PB. 
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1 3 . 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Objetivos Especificos 

• Observar a existencia de licenciamento para o funcionamento dos postos de 

combustiveis; 

• Identificar como sao realizados os controles gerenciais e caracteristicas da gestao no 

ambiente de estudo; 

• investigar a aplicacao dos tres passos que interagem a empresa com o meio-

ambiente, instituidos pela NPA 11; 

• Verificar se ha alguma forma de mensuracao dos gastos ambientais nos postos de 

combustiveis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Procedimentos Metodologicos 

1.4.1 Natureza e Ciassificagao da pesquisa 

O presente trabalho aspira verificar que pratieas de Gestao Ambiental estao sendo adotadas 

nos postos de combustiveis na cidade de Sousa-PB. Com base em questionario semi-

estruturado aplicado nos postos de combustiveis. 

Tal estudo foi realizado por meio de uma pesquisa descritiva, sendo esta caracterizada pela 

nao alteracao dos dados, pois os mesmos sao extraidos de questionario, retirando-se 

apenas as informacoes necessarias para a analise. 

Segundo Gil (1999, apud BEUREN era/., 2008, p. 81); 

A pesquisa descritiva tern como principal objetivo descrever caracteristicas 
de determinada populagao ou fenomeno ou estabelecimento de relacoes 
entre as variaveis. Uma de suas caracteristicas mais significativas esta na 
utilizacao de tecnicas padronizadas de coleta de dados. 

Destarte, trata-se de uma pesquisa que descreve detalhadamente o tema abordado na 

monografia, usando metodos oficiais de coleta de dados. 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa e bibliografica. Para Silva (2006 p. 54): 

Pesquisa bibliografica e um tipo de pesquisa realizada pela maioria dos 
pesquisadores mesmo em seu preambulo. Essa pesquisa explica e discute 
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um tema ou problema com base em refereneias teoricas ja publicadas em 
livros, revistas, periodicos, artigos cientfficos etc. podem ocorrer pesquisas 
exclusivamente com base em fontes bibliograficas. 

Em outras palavras, sao pesquisas adquiridas atraves de livros, revistas, periodicos, artigos 

cientificos, entre outros ja existentes que servem de apoio para a formulacao de novos 

trabalhos cientificos. 

Quanto a abordagem do tema, a pesquisa e qualitativa. Os estudos que empregam uma 

metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, 

analisar a interacao de certas variaveis, compreender e classificar processos dinamicos 

vividos por grupos sociais. (RICHARDSON, 1999, p.80) 

Para Beuren (2008, p. 92): 

Na pesquisa qualitativa concebem-se analises mais profundas em relacao 
ao fenomeno que esta sendo estudado. A abordagem qualitativa visa 
destacar caracteristicas nao observadas por meio de um estudo 
quantitative, haja vista a superficialidade deste ultimo. 

Por fim, verifica-se que consiste numa pesquisa, que almeja demonstrar qualitativamente as 

caracteristicas principals do trabalho elaborado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.2 Area de Atuagao da Pesquisa - Universo e Amostra 

Segundo a Coletoria da cidade de Sousa, existem 17 postos de gasolina, que correspondem 

ao universo desta pesquisa. 

Foi aplicado um questionario semi-estruturado em apenas 10 postos de combustiveis sendo 

esta uma amostra por conveniencia, que corresponde a 58,82% do total. 

1.4.3 Coletas de Dados 

Tern como instrumento de coleta, dados adquiridos atraves de questionario, sendo estes 

aplicados nos postos de combustiveis da cidade de Sousa-PB, obtendo assim, dados os 

quais foram lancados no programa Excel, e atraves deste foram adquiridos os resultados 

desejados para o estudo. 

Segundo Gil (1999, apud BEUREN etai, 2008, p. 81): 

Questionario e uma tecnica de investigacao composta por um numero mais 
ou menos elevado de questoes apresentadas por escrito as pessoas, tendo 
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como objetivo o conhecimento de suas opinioes, crencas, sentimentos, 
interesses, expectativas, situacoes vivenciadas. 

Para Beuren (2008, p. 130): O questionario e um instrumento de coleta de dados constituido 

por uma serie ordenada de perguntas que devem ser respondida por escrito pelo informante 

sem a presenca do pesquisador. 

Entende-se, dessa forma, por questionario tudo aquilo que segue uma sequencia logica, 

onde sera passado para pessoas, onde as mesmas irao responder dando-nos, um resultado 

a serem estudado. 

14 .4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analise dos Dados 

O presente trabalho caracteriza-se como pesquisa qualitativa, visto que esta aponta uma 

analise de fatos, bem como de suas causas e particularidades acerca de um determinado 

problema. 

A pesquisa qualitativa preocupou-se com a compreensao, com a interpretaeao do 

fenomeno, considerando o significado que os outros dao as pratieas, o que impoe ao 

pesquisador uma abordagem hermeneutica (GONSALVES, 2001). 

O levantamento dos dados utilizados se deu a partir da analise no questionario. Por meio de 

graficos feitos na Planilha Excel, puderam-se comparar as variacoes ocorridas nas 

respostas dos gestores dos postos estudados com o questionario, relacionando a pratica 

com a teoria levantada no referencial teorico. 
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2 F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

2.1 Meio Ambiente 

Verifica-se que a preocupacao global com quest5es ambientais origina-se das catastrofes 

de grande repercussao na sociedade e na economia. (BARREIRA, 2004) Tem-se 

comprovado que os recursos naturais do planeta sao esgotaveis e mesmo os renovaveis, 

sucumbem a saturaeao. 

Diante de tal realidade e imprescindivel uma mudanca da postura da sociedade, 

principalmente do governo e das empresas, visto que estas utilizam os recursos naturais 

como fonte de obtencao de recursos financeiras. 

Nao obstante, deve-se compreender o termo meio ambiente tanto em seu sentido legal 

como em sua esfera biologica. A Lei n° 6.938/81, que instituiu a Politica Nacional do Meio 

Ambiente - PNMA traz em seu artigo 3° as definicoes necessarias a elucidacao da norma: 

Art. 3° - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - meio ambiente, o conjunto de condicoes, leis, influencias e interaeoes de 
ordem fisica, qufmica e biologica, que permite, abriga e rege a vida em 
todas as suas formas; (grifo nosso) 

Ressalta-se que a lei supracitada constitui um marco na evolucao da legislacao ambiental 

no Brasil, adiantando-se inclusive a Constituigao Federal, que ate entao nao tratava 

especificadamente do assunto. Deve-se, pois, dimensionar a abrangencia dos termos 

definidos nessa norma, os quais sofreram influencia direta das normas internacionais 

compactuadas a partir de 1972. Numa definicao multidisciplinar do termo em analise, cita-se 

oportunamente o texto de Coimbra apud Barbosa (2007, p. 49), que afirma que: 

Meio ambiente e o conjunto dos elementos abioticos (ffsicos e quimicos) e 
bioticos (flora e fauna), organizados em diferentes ecossistemas naturais e 
sociais em que se insere o Homem, individual e socialmente, num processo 
de interacao que atenda ao desenvolvimento das atividades humanas, a 
preservagao dos recursos naturais e das caracteristicas essenciais do 
entorno, dentro das leis da natureza e de padroes de qualidade definidos. 

Percebe-se, que para o termo "meio ambiente", existem definicoes academicas e legais, 

sendo algumas de escopo limitado, abrangendo apenas os componentes naturais, outras 

por sua vez refletem a concepcao mais recente. Em face de tais assertivas, Luis Felipe 

Colaeo AntuneszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Mukai (2004, p. 23) defende que existe: 



22 

[...] a necessidade de uma nocao unitaria de ambiente resulta nao so da 
multiplicidade de aspectos que caracterizam as atividades danosas para o 
equilfbrio ambiental, por conseguinte de uma planificacao global, mas 
tambem da necessidade e relacionar o problema da tutela do ambiente com 
os direitos fundamentals da pessoa, nomeadamente o da saude. 

Neste interim, pondera-se que o meio ambiente deve ser vislumbrado como um sistema no 

qual interagem fatores de ordem fisica, biologica e socio-economica. De semelhante modo 

nao se pode esquecer que um meio ambiente equilibrado e um direito humano e 

fundamental assegurado na Constituicao Federal em seu art. 225, de forma explicita, e em 

diversos pontos da Carta Magna. As questoes ambientais afetam diretamente o ser humano 

e devem ser tratadas com base nos principios internacionais e nas conjecturas implicitas de 

cada ciencia, nao se afastando assim nenhum setor da sociedade, valorizando 

consequentemente cada profissional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 Impacto Ambiental 

Igualmente, nao se pode falar de meio ambiente sem se abrir um parentesis para o termo 

impacto ambiental, o qual esta diretamente relacionado a degradacao e a poluicao, termos 

definidos pela lei n°. 6.938/81. A degradacao da qualidade ambiental e verificada na 

alteracao adversa das caracteristicas do meio ambiente; a poluicao, por sua vez, consiste 

na degradacao da qualidade ambiental resultante de atividades humanas. Tais atividades 

causam direta ou indiretamente prejuizo a saude, a seguranca e o bem-estar da populagao; 

criam condicoes adversas as atividades sociais e economicas; afetam desfavoravelmente a 

biota e as condicoes esteticas ou sanitarias do meio ambiente devido a disposicao de 

materias ou energia em desacordo com os padroes ambientais estabelecidos. 

O conceito legal de impacto ambiental informa que: 

Qualquer alteragao das propriedades fisicas, qulmicas e biologicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de materia ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem: (I) a saude, a 
seguranca e o bem-estar da populacao; (II) as atividades sociais e 
economicas; (III) a biota; (IV) as condicoes esteticas e sanitarias do meio 
ambiente; (V) a qualidade dos recursos ambientais. (Resolucao n° 001, de 
23.01.86, do CONAMA). 

Percebe-se claramente que o conceito de poluicao e englobado pelo conceito de impacto 

ambiental, de modo que e atraves da poluicao/degradacao que se contabiliza o prejuizo das 

atividades antropicas. Na mesma esteira explica-se a afirmacao de Tinoco e kraemer (2008, 

p. 117): 
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[...] a maioria dos impactos e devida ao rapido desenvolvimento economico, 
sem o controle e a manutencao dos recursos naturais. A consequencia 
pode ser poluicao uso incontrolado de recursos como agua e energia etc. 
outras vezes, as areas sao impactadas por causa do subdesenvolvimento 
que traz como consequencia a ocupacao urbana indevida em areas 
protegidas e a falta de saneamento basico. 

Dessa forma conclui-se que o impacto ambiental e a alteracao no meio ou em algum de 

seus componentes por determinada acao ou atividade. E percebe-se, na seara contabil, que 

essas alteracSes precisam ser quantificadas, pois apresentam variacoes relativas, que 

podem ser positivas ou negativas, grandes ou pequenas. 

Ademais, no que tange a atividade dos postos de combustiveis, noticia-se que os problemas 

no armazenamento de combustiveis derivados de petroleo conduzem a quatro impactos 

principals, segundo Oliveira (1999). Quais sejam: 

• O prejuizo a saude humana por ingestao de liquidos e inalacao dos compostos. 

• O risco de incendio e explosao causados pelo acumulo de combustiveis e seus 

vapores em estruturas subterraneas. 

• O risco de perfuracoes de tanques e tubulagoes durante obras e movimentacoes. 

• A contaminagao do solo e da agua subterranea por compostos toxicos. 

Nao se pode esquecer a imprescindibilidade de analisar tais impactos, de modo que se 

evidenciem as consequencias naturais do empreendimento de revenda de combustiveis em 

face da degradacao sofrida pelo meio ambiente. 

Os combustiveis derivados do petroleo, e comumente encontrados nos postos de revenda 

de combustiveis sao a gasolina e o oleo diesel. A Gasolina e um combustivel que pode ser 

uma mistura de mais de 350 compostos quimicos diferentes. Segundo Omena (2008, p. 

190), a gasolina e constitufda "basicamente de hidrocarbonetos aromaticos, olefinicos e 

saturados e, em menor quantidade, por substantias que contem em sua formula quimica 

enxofre, nitrogenio, metais pesados, oxigenio, etc." 

O oleo diesel, por sua vez, e formulado atraves da mistura de diversas correntes como 

gasoleos, nafta pesada, diesel leve e diesel pesado, provenientes das diversas etapas de 

processamento do petroleo bruto. Conforme Omena (2008, p. 191) e "constituido 

basicamente por hidrocarbonetos parafinicos, olefinicos e aromaticos e, em menor 

quantidade, por substantias cuja formula quimica contem atomos de enxofre, nitrogenio, 
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metais, oxigenio, etc." Ressa!te-se que o oleo diesel e um eombustivel mais pesado que a 

gasolina, e, portanto, potencialmente mais poluente. 

Tanto os compostos da gasolina como do oleo diesel sao considerados substantias 

perigosas por serem depressoras do sistema nervoso central. O benzeno, por si so, e 

comprovadamente carcinogenico podendo causar leucemia. Alem disso, a inalacao do 

benzeno pode causar dor de cabeca, nausea, vomito, tontura, narcose, sufocaeao, 

diminuicao da pressao sanguinea e depressao do sistema nervoso central. Ademais, a 

inalagao dos vapores pode causar severas irritacoes ou queimadura do sistema respiratorio, 

edema pulmonar ou inflamacao do pulmao, A aspiracao direta do liquido no pulmao pode 

provocar edema e hemorragia local. A ingestao de 15 ml pode provocar colapso, bronquite, 

pneumonia e morte (JURAS, 2005). 

No que se refere ao risco de explosoes e incendios, tem-se que devido os vapores serem 

mais pesados do que o ar e podem propagar-se para longas distancias ate fontes de ignicao 

e inflamar-se. O liquido flutua na agua e pode deslocar-se por grandes distancias e espalhar 

o fogo. Um derramamento de gasolina, por sua vez, causa principalmente a contaminacao 

do solo e de aquiferos. Em contato com a agua subterranea, a gasolina se dissolvera 

parcialmente. 

Os principals residuos solidos gerados nas atividades dos postos de combustiveis sao as 

flanelas e estopas contaminadas, os efluentes liquidos, como aguas oleosas, os filtros 

usados, o oleo queimado, o lodo toxico das caixas separadoras de agua e oleo e 

embalagens de lubrificantes. Salienta-se que mesmo encontrando-se em estado liquido ou 

pastoso tais residuos sao considerados residuos solidos, conforme a definicao legal 

prescrita pela Lei n° 12.305 de agosto de 2010, em seu art. 3°, inciso XVI: 

Art. 3° Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

[...] 

XVI - residuos solidos: material, substantia, objeto ou bem descartado 
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinacao final se 
precede, se propoe proceder ou se esta obrigado a proceder, nos estados 
solido ou semissolido, bem como gases contidos em recipientes e liquidos 
cujas particularidades tornem inviavel o seu lancamento na rede publica de 
esgotos ou em corpos d'agua, ou exijam para isto solucoes tecnica ou 
economicamente inviaveis em face da melhor tecnologia disponivel; 

Faz-se importante visualizar o impacto ambiental causado pela disposigao final dos residuos 

solidos oriundos dos postos de combustiveis, pois se percebe que embora se trate de uma 

atividade com alto risco de contaminacao devido a incidentes de toda natureza, persiste 

ainda a contaminacao comum a atividade, propria do empreendimento. Portanto, e 
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necessario existir nao apenas pianos de contingencia, no que se refere a gestao ambiental 

dos postos de combustiveis, mas sobretudo metodos aplicaveis as atividades que dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per si 

geram residuos. 

2.1.2 Gestao Ambiental 

A gestao ambiental, embora recente, comeca a ser encarada como um assunto estrategico, 

pois alem de estimular a qualidade ambiental tambem possibilita a reducao de custos diretos 

e indiretos, como as indenizagoes por danos ambientais. Ademais, existe um crescente 

movimento de conscientizagao, inclusive nas empresas, visando a um desenvolvimento 

economico sustentavel (REBOLLO, 2001). 

O desenvolvimento sustentavel e visualizado dentro da gestao ambiental em face da 

minimizagao da degradagao e da utilizagao racional dos recursos naturais. Segundo Rohrich 

e Cunha (2004 apud Jabbour e Santos 2006, p.437): 

Gestao Ambiental diz respeito ao conjunto de politicas e pratieas adminis-
trativas e operacionais que levam em conta a saude e a seguranca das 
pessoas e a protegao do meio ambiente por meio da eliminagao ou 
mitigagao de impactos e danos ambientais decorrentes do planejamento, 
implantagao, operagao, ampliagao, realocagao ou desativagao de em-
preendimentos ou atividades, incluindo-se todas as fases do ciclo de vida do 
produto. 

Explica-se que o planejamento e a verificagao dos metodos sao meios precipuos na 

implementagao da gestao, de modo que se fala inclusive numa gestao ambiental 

estrategica, aglutinando-se assim o estudo analitico com administragao constante na 

gestao. Seguindo a mesma linha de raciocinio, no que tange o conceito de gestao 

ambiental, Tinoco e Kraemer (2008, p. 114) dizem que: 

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

Segundo o mesmo autor, para a institucionalizagao da gestao ambiental na organizagao, e 

preciso ressaltar alguns principios em que ela devera basear-se, sao eles: politica do 

ambiente, planejamento, implementagao, verificagao corretivas e revisao pela diregao. 
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• A politica ambiental diz respeito ao primeiro passo que a organizagao deve tomar 

comprometendo-se com as questoes ambientais tentando melhorar os aspectos 

ambientais. 

• O planejamento esta voltado para o reconhecimento dos aspectos ambientais e a 

determinar os impactos no meio ambiente. 

• Para que haja a implementagao e necessario que sejam ditadas regras 

providenciando os meios humanos, tecnologicos e financeiras. 

• A verificagao e agoes corretivas e uma forma de controle evitando os impactos 

ambientais. E por ultimo vem a revisao pela diregao, onde a diregao verifica todos os 

passos acima.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (idem, ibidem, p. 125-128) 

Em contramao ao ciclo evolutivo da sociedade, percebe-se que persiste a resistencia de 

algumas empresas na implementagao de um sistema de gestao ambiental. Ocorre que, na 

maioria das vezes, a gestao ocorre tao somente devido a normatizagao existente para o 

setor. Nesse sentido informa Paiva (2009, p. 12): "Ha empresas que nao se antecipam aos 

problemas ambientais, esperando que surjam para entao fazerem o reconhecimento, quase 

sempre no sentido de remediagao". 

No entanto, com o aumento da exigencia dos consumidores e a imposigao da sociedade em 

geral e do Governo, as empresas sentem-se pressionadas a tomarem decisoes no tocante a 

minimizar e extinguir os danos ambientais atraves politicas de gestao ambiental nas 

empresas. (ALBUQUERQUE, 2009) 

O desenvolvimento de ferramentas para a gestao ambiental de atividades potencialmente 

poluidoras e imprescindivel para uma adequada gestao integral destas atividades, 

envolvendo nao so os aspectos economicos e operacionais, mas os aspectos ambientais. 

Da mesma forma a gestao ambiental dentro de um contexto organizacional nao e somente 

uma forma de fazer com que as organizagoes evitem problemas com inadimpiencia legal e 

restrigoes ou riscos ambientais, como tambem uma forma de adicionar-lhes valor. 

Observa-se que as empresas tern sido expostas a cobrangas de posturas mais ativas com 

relagao a responsabilidade sobre seus processos industriais, residuos e efluentes 

produzidos e descartados, bem como pelo desempenho dos seus produtos e servigos em 

relagao a abordagem do ciclo de vida dos produtos. Nesta perspectiva, informa Omena 

(2008, p. 190): 
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Alguns mecanismos estao sendo criados de forma contabil, que indicam a 
adequacao das empresas aos novos contextos, por exemplo, as 10 
empresas que sao responsaveis por 5% das emissoes de dioxido de 
carbono no mundo, ou seja, 800 milhoes de toneladas/ano do gas aderiram 
a ideia de divulgarem a quantidade de gases que lancam anualmente no 
mundo, atraves do Registro Mundial de Gases que causam o Efeito Estufa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Global Greenhouse Gas Register - GHG) do World Economic Forum. As 
divulgagoes das informacoes serao efetuadas pela Internet, e servira para 
que os investidores e consumidores possam ter acesso as informacoes das 
empresas, de como ela trata o meio ambiente e se seus produtos obedecem 
a padroes n'gidos de controle ambiental. Com base nessas informacoes as 
empresas disponibilizarao aos investidores informaeOes que os permita 
saber se esta empresa corre algum risco de sofrer sancoes governamentais 
por infracoes contra o meio ambiente, o que indicaria risco para seus 
rendimentos, ja para os consumidores nao importa a agregacao de valores 
com o chamado custo ambiental, a maior parte da populacao mundial, 
entenda-se, consumidores Norte-americanos e Europeus, preferem comprar 
produtos de empresas que respeitam a natureza. 

Embora as posturas espontaneas das empresas sigam uma tendencia mundial, no Brasil 

verifica-se que a gestao ambiental ainda e uma novidade, de modo que cria-se normas e 

mais normas com intuito de acompanhar o desenvolvimento do pais e as mudancas da 

sociedade. 

A Lei n°. 12.305/2010, que instituiu a Politica Nacional de Residuos Solidos, obriga certos 

setores empresariais, a observarem a responsabilidade compartilhada e adotarem a 

denominada logistica reversa, fazendo-os adotar um sistema de gestao ambiental. 

Frisa-se que a logistica reversa deve ser aplicada, entre outros, aos postos de combustiveis, 

em face do art. 33, inciso IV da supracitada lei e o mesmo consiste num instrumento de 

desenvolvimento socio-economico, caracterizado por um conjunto de acoes, procedimentos 

e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituicao dos residuos solidos ao setor 

empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinacao final ambientalmente adequada. 

2.1.3 Normatizagao Ambiental 

No que se remete a normatizagao ambiental no Brasil, e inferindo-se a ordem hierarquica as 

normas, tem-se que somente a partir da Constituicao Federal de 1988 e que o meio 

ambiente passou a ser tido como um bem tutelado juridicamente, possuindo mecanismos 

para sua protecao e controle. Assevera Jose Afonso da Silva (2004, p. 46), que "a 

Constituicao de 1988 foi, portanto, a primeira a tratar deliberadamente da questao 

ambiental". 
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Antes da Constituigao Federal de 1988, no entanto cita-se a Lei n° 6.938/81, que consiste 

num marco para o Direito Ambiental brasileiro e instituiu a Politica Nacional do Meio 

Ambiente - PNMA. 

Ademais, foi na PNMA que se elencou pela primeira vez os principios da precaucao, do 

poluidor-pagador e do desenvolvimento sustentavel. O principio do poluidor pagador ou da 

responsabilizacao confere ao poluidor a obrigacao de corrigir ou recuperar o ambiente, e foi 

adotado como base para diversas normas ambientais brasileiras. Assim diz o inciso VII do 

art. 4°, e §3° do art. 14, da Lei n°. 6.938/81: 

Artigo 4° - A Politica Nacional do Meio Ambiente visara: 

[...] 

VII - a imposicao, ao poluidor e ao predador, da obrigacao de recuperar e/ou 
indenizar os danos causados e, ao usuario, da contribuicao pela utilizacao 
de recursos ambientais com fins economicos, 

[...] 

Artigo 14 - Sem prejuizo das penalidades pela legislacao federal, estadual e 
municipal, o nao-cumprimento das medidas necessarias a preservacao ou 
correcao dos inconvenientes e danos causados pela degradacao da 
qualidade ambiental sujeitara os transgressores: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] 

II - a perda ou restricao de incentivos e beneficios fiscais concedidos pelo 
Poder Publico; 

III - a perda ou suspensao de participacao em linhas de financiamento em 
estabelecimentos oficiais de credito; 

[...] 

§ 3° - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratorio 
da perda, restricao ou suspensao sera atribuicao da autoridade 
administrativa ou financeira, cumprindo resolucao do CONAMA. 

Tem-se que a PNMA visa a descentralizacao da gestao ambiental, de modo que instituiu, o 

Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, cabendo aos seus orgaos dentro de suas 

jurisdicoes, fiscalizar e proteger o bem ambiental. O SISNAMA e constituido pelos orgaos e 

entidades da Uniao, estados, Distrito Federal, municipios e fundac5es responsaveis pela 

protegao e melhoria da qualidade ambiental. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, orgao deliberative, tern por principal 

atribuicao, estabelecer, mediante proposta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA, normas e criterios para o licenciamento de 
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atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e 

supervisionado pelo IBAMA. 

O orgao regulador das atividades que integram a industria do petroleo e gas natural e a dos 

bicombustiveis no Brasil e a Agenda Nacional do Petroleo, Gas Natural e Bicombustivel -

ANP, instituida pela Lei n°. 9.478/97. 

Ressalta-se que existe um grande numero de portarias e instrucoes normativas e resolucoes 

na seara ambiental, as quais, embora nao tendo forca de lei, regulam a maioria das 

questoes relativas ao meio ambiente. Ilustra-se que as portarias, instrucoes e resolugoes 

sao atos normativos infralegais, emanados por autoridades da administracao publica, 

diversas do chefe do Poder Executivo, com a finalidade de estabelecer normas sobre o 

modo de cumprimento da lei pela administragao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.4 Sistema de Gerenciamento Ambiental SGA e a ISO 14000 e ISO 14001 

Observa-se que o direito ambiental brasileiro sofreu influencia direta dos conceitos e 

principios orientadores do direito internacional ambiental. Frente tal realidade nao se pode 

afastar a normatizagao internacional sobre aspectos especificos do meio ambiente no Brasil, 

ate mesmo devido a interdependencia existente entre os ecossistemas. Destarte, atraves da 

Associagao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT o Brasil oficializou as Instrugoes 

Normativas ISO: 14001; 14004; 14010; 14011 e 14040. Destas, a NBR Serie ISO 

14001/1996, trata dos requisitos para implementagao do Sistema de Gestao Ambiental, 

sendo passivel de aplicagao em qualquer tipo e tamanho de empresa. 

O Sistema de Gestao Ambiental - SGA e parte de um sistema global de gestao usado para 

desenvolver e implementar a politica ambiental nas organizagoes e gerenciar seus aspectos 

ambientais. 

Elucida-se que as normas da Serie ISO 14000 foram desenvolvidas pelo Comite Tecnico 

207 da International Organization for Standardization - ISO -TC 207. Trata-se de um grupo 

de normas que fornece ferramentas e estabelece um padrao de Sistema de Gestao 

Ambiental, abrangendo seis areas bem definidas: Sistemas de Gestao Ambiental (Serie ISO 

14001 e 14004), Auditorias Ambientais (ISO 14010, 14011, 14012 e 14015), Rotulagem 

Ambiental (Serie ISO 14020, 14021, 14021 e 14025), Avaliagao de Desempenho Ambiental 

(Serie ISO 14031 e 14032), Avaliagao do Ciclo de Vida de Produto (Serie ISO 14040, 14041, 
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14042 e 14043) e Termos e Definicoes (Serie ISO 14050). (SILVA ef a/., 2003zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

NICOL.EL.l_A et al., 2004). 

Neste panorama, pode-se afirmar que a ISO 14000 e uma forma abrangente de administrar 

o meio ambiente que inclui regulamentos, preveneao de poluicao, conservacao de recursos 

e protecao ambiental. A ISO comecou a desenvolver a serie ISO 14000 de normas 

voluntarias sobre sistemas de gestao ambiental em 1991. E, embora as primeiras normas da 

serie so tenham sido publicadas no outono de 1996, muitas organizacoes tern implementado 

o sistema utilizando os projetos desde meados de 1995, e alguns documentos de base, 

como BSI 7750 ou a reguiamentaeao voluntaria do Piano de Eco gestao e Auditoria (EMAS) 

da Comunidade Europeia, desde 1992 (HARRINGTON; KNIGTH, 2001). 

A ISO 14000 ganha reconhecimento, mesmo nao obrigatoria, pois precipuamente visa 

reduzir os impactos ambientais gerados na produgao, transporte, uso e disposicao final do 

produto. Apos ser implantada pelas empresas e exigida pelos consumidores, a serie 

beneficia as organizacoes responsaveis, preocupados com o meio ambiente, os quais 

desejam produzir a um menor custo (VALLE, 1996).. 

A norma ISO 14001, por sua vez, possibilita a uniformizacao das rotinas e dos 

procedimentos necessarios para a certificacao ambiental. Para tanto se deve cumprir um 

roteiro padrao reconhecido internacionalmente, o qual reforca o atendimento integral da 

legislacao local e objetiva a melhoria continua dos processos e do proprio sistema. A 

adesao a ISO 14001 proporciona a empresa, alem de uma maior insercao no mercado 

internacional, vantagens organizacionais, reducao de custos, minimizaeao de acidentes e 

eompeticao (FILHO e WATZLAWICK, 2008). 

Comprova-se facilmente os beneficios das empresas que alcancam certificacao, o SGA tern 

sido progressivamente utilizado pelas empresas, principalmente nos paises industrializados, 

onde ja se verificou a necessidade de minimizagao dos impactos causados pela utilizacao 

de recursos e pela degradacao do meio ambiente. 

2.2 Postos de Combust iveis 

No Brasil, atualmente, existem mais de 35 mil postos de combustiveis. Devido a natureza do 

empreendimento, que embora seja de utilidade publica, representa alto risco de 

contaminacao e degradacao ambiental, a Agenda Nacional e Petroleo, Gas Natural e 

Biocombustivel - ANP tern investido na fiscalizacao das atividades. No ano de 2009, 

http://NICOL.EL.l_A
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segundo relatorio de Gestao da ANP (2010), na regiao nordeste foram realizadas 12.445 

acoes de fiscalizaeao, no Estado da Paraiba, o numero chegou a 595, num total de 35 

municipios visitados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2,2.1 Conceito e Ciassificagao 

Deveras as atividades em um posto de revenda de combustiveis sao diversificadas e 

envolvem nao so o abastecimento, mas tambem troca de oleo, lavagem de veiculo, loja de 

conveniencia, lanchonete e restaurante. O Conselho Nacional do Meio Ambiente -

CONAMA, em sua resolucao de n° 273/2000 denomina e classifica estes empreendimentos 

da seguinte forma: 

• Posto Revendedor - PR: Instalaeao onde se exerca a atividade de revenda varejista 

de combustiveis liquidos derivados de petroleo, alcool combustivel e outros 

combustiveis automotivos, dispondo de equipamentos e sistemas para 

armazenamento de combustiveis automotivos e equipamentos medidores. 

• Posto de Abastecimento - PA: Instalaeao que possua equipamentos e sistemas para 

o armazenamento de combustivel automotivo, com registrador de volume apropriado 

para o abastecimento de equipamentos moveis, veiculos automotores terrestres, 

aeronaves, embarcacoes ou locomotivas; e cujos produtos sejam destinados 

exclusivamente ao uso do detentor das instalacoes ou de grupos fechados de 

pessoas fisicas ou juridicas, previamente identificadas e associadas em formas de 

empresas, cooperativas, condominios, clubes ou assemelhados. 

• Instalaeao de Sistema Retalhista - ISR: Instalaeao com sistema de tanques para o 

armazenamento de oleo diesel, oleo combustivel, querosene iluminante, destinada a 

exercicio da atividade de Transportador Revendedor Retalhista. 

• Posto Flutuante - PF: Toda embarcacao sem propulsao empregada para o 

armazenamento, distribuicao e comercio de combustiveis que opera em local fixo e 

determinado. 

A Associacao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT define o empreendimento como Posto 

de Servico, porem, atraves da NBR 13.786/1997 organiza os empreendimentos em classes. 

A classe e definida pela analise do ambiente no entorno do posto de servico, num raio de 

100m a partir do seu perimetro. O fator de agravamento neste ambiente, depois de 
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identificado deve ser classificado no nivel mais alto, mesmo que haja apenas um dos fatores 

desta classe. 

• Classe 0 - quando nao possuir nenhum dos fatores de agravamento das classes 

seguintes. 

• Classe 1 - rua com galeria de drenagem de aguas; galeria de esgoto ou de servicos; 

fossa em areas urbanas; edificio multifamiliar sem garagem subterranea ate quatro 

andares. 

• Classe 2 - edificio multifamiliar com garagem subterranea, com mais de quatro 

andares, garagem ou tunel construido no subsolo, poco de agua, artesiano ou nao, 

para consumo domestico (na area do posto inclusive), casa de espetaculo ou templo. 

• Classe 3 - hospital, metro, atividades industrials de risco, agua do subsolo utilizada 

para consumo publico da cidade (independente o perimetro de 100m,), campos 

naturais superficiais de agua, destinados a abastecimento domestico; protegao das 

comunidades aquaticas; recreacao de contato primario (natacao, esqui aquatico e 

mergulho); irrigacao; criacao natural e/ou intensiva de especies destinadas a 

alimentacao humana 

Em sintese, seja considerado como posto de servico, posto revendedor, posto revendedor 

de combustiveis ou posto de combustiveis, o empreendimento deve respeitar as normas da 

ABNT, do CONAMA, da ANP e das leis especificas. O posto de combustiveis pode ser 

classificado ainda em classes, levando-se em consideracao o entorno no qual e feita a 

instalaeao fisica do mesmo. Assim, os postos localizados em areas mais urbanizadas ou 

com ecossistema mais sensivel sao tidas como de maior risco, ostentando dessa forma uma 

classe mais alta. 

2.2,2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Normas referentes a Postos de Combustiveis 

Em relagao as normas referentes aos postos de combustiveis, faz-se necessario destacar 

que existem leis, decretos, resolugoes e portarias que tratam especificadamente do tema. 

Ademais, nao se pode olvidar das normas oriundas da Associacao Brasileira de Normas 

Tecnicas - ABNT, que regulam pontos que necessitam de amparo tecnico e descrigao 

especifica. 
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A Constituicao Federal trata do meio ambiente de forma geral, de modo que cabe a 

legislacao infraconstitucional positivar os setores de modo peculiar, observando sempre os 

principios orientadores do direito constitucional no que tange a competencia legiferante, e do 

direito ambiental no que tange aos conceitos e responsabilidades intrinsecos. Do texto 

constitucional, ressalta-se a importancia da atividade dos postos de combustiveis, pois esta 

e vista como de utilidade publica, de modo que o Art. 177, §2, inciso I, normatiza que lei 

especifica regulara sobre os derivados de petroleo, garantindo seu fornecimento em todo o 

territorio nacional. 

A principal lei em destaque na seara ambiental, que devido a sua importancia e amplitude, e 

reconhecida por abarcar os principios basilares do direito ambiental internacional, atinge 

todas as areas em que se trata do meio ambiente. Dessarte, a lei n° 6.938/81, dispoe sobre 

a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulacao e aplicacao, e 

da outras providencias. 

No que se refere aos postos de combustiveis destaca-se, alem dos principios, a criacao dos 

instrumentos da PNMA. Os quais merecem glosa, em face se sua importancia para o 

funcionamento de todo o sistema normativo-protetivo brasileiro. Pois, como afirma Barbosa 

(2007, p. 115): 

Os instrumentos funcionam como ferramentas que tern por funcao dar 
materialidade a Politica Nacional do Meio Ambiente. Os instrumentos 
possuem natureza diferenciada, isto e, sao instrumentos de insercao 
ambiental; de caracteres ambientais; e, de controle repressive 

No mesmo sentido, Maria Amelia Rodrigues Silva (2003) divide tais instrumentos em tres 

grupos distintos. O primeiro e o dos instrumentos de intervencao ambiental, que sao os 

mecanismos condicionadores das condutas e atividades relacionadas ao meio ambiente. 

Vislumbram-se estes nos seguintes incisos: 

Art. 9° - Sao instrumentos da Politica Nacional do Meio Ambiente: 

I - o estabelecimento de padroes de qualidade ambiental; 

II - o zoneamento ambiental; 

III - a avaliagao de impactos ambientais; 

IV - o licenciamento e a revisao de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras; 

[...] 

VI - a criacao de espacos territoriais especialmente protegidos pelo Poder 
Publico federal, estadual e municipal, tais como areas de protegao 
ambiental, de relevante interesse ecologico e reservas extrativistas. 



Verifica-se que segundo e o grupo dos instrumentos de controle ambiental, que sao as 

medidas tomadas pelo Poder Publico no sentido de verificar se pessoas publicas ou 

particulares se adequaram as normas e padroes de qualidade ambiental, e que podem ser 

anteriores, simultaneas ou posteriores a acao em questao. Tais instrumentos encontram-se 

nos incisos IV, VII, VIII e X do art. 9° da PNMA: 

Art. 9° [...] 

IV - o licenciamento e a revisao de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] 

VII - o sistema nacional de informacoes sobre o meio ambiente; 

VIII - o Cadastro Tecnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 
Ambiental; [...] 

X - a instituicao do Relatorio de Qualidade do Meio Ambiente, a ser 
divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renovaveis - IBAMA. 

Por fim, o terceiro e o dos instrumentos de controle repressivo, que sao as medidas 

sancionatorias aplicaveis a pessoa ffsica ou juridica, elencados no inciso IX do artigo 9° da 

supracitada lei: "as penalidades disciplinares ou compensatorias ao nao cumprimento das 

medidas necessarias a preservacao ou correcao da degradacao ambiental." 

Note-se que os instrumentos de insercao ou intervencao ambiental sao os mais relevantes 

no que se refere a compreensao das questoes ambientais. De modo que se faz mister uma 

sintetica definicao de alguns termos e instrumentos que figuram nesse grupo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A priori, deve-

se ponderar que os padroes de qualidade sao as normas estabelecidas pela legislacao 

ambiental e pelos orgaos administrativos de meio ambiente no que se refere aos niveis 

permitidos de poluicao do ar, da agua, do solo e dos ruidos. 

O segundo instrumento prescrito pela lei e o zoneamento ambiental, o qual configura uma 

delimitagao de areas em que um determinado espaeo territorial e dividido em zonas de 

caracteristicas comuns. Destarte, e com base nessa divisao que sao estabelecidas as areas 

previstas nos projetos de expansao economica ou urbana. 

A avaliacao de impacto ambiental - AIA e um instrumento de defesa do meio ambiente, 

constituido por um conjunto de procedimentos tecnicos e administrativos que visam a 

realizacao da analise sistematica dos impactos ambientais da instalaeao ou operacao de 

uma atividade e suas diversas alternativas, com a finalidade de embasar as decisoes quanto 

ao seu licenciamento. 
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Segundo Barbosa (2007), existem varias modalidades de AIA, dentre as quais destacam-se: 

o Estudo de Impacto Ambiental - EIA; o Relatorio de Controle Ambiental - RCA e o Estudo 

de Viabilidade Ambiental - EVA. Impende destacar ainda que a AIA mais importante e o 

Estudo de Impacto Ambiental. 

Infere-se ainda o licenciamento ambiental que pode ser conceituado como um processo 

administrativo complexo que tramita perante a instancia administrativa responsavel pela 

gestao ambiental, seja no ambito federal, estadual ou municipal. Tal processo objetiva 

assegurar a qualidade de vida da populacao por meio de um controle previo e de um 

continuado acompanhamento das atividades humanas capazes de gerar impactos sobre o 

meio ambiente. 

Percebe-se que devido ao risco da atividade realizada nos postos de combustiveis, os 

instrumentos criados pela PNMA sao essenciais para definicao de padroes a serem 

observados pelo setor. Do mesmo modo, os instrumentos de zoneamento e licenciamento 

sao obrigatorios para atividades de tamanho impacto ou risco de impacto ambiental. 

Posteriormente, e de modo mais intrinseco ao tema, cita-se a lei n°. 9.478/97, que dispoe 

sobre a politica energetica nacional e as atividades relativas ao monopolio do petroleo, de 

modo que e conhecida como Lei do Petroleo. Essa mesma norma institui tambem o 

Conselho Nacional de Politica Energetica e a Agenda Nacional do Petroleo - ANP. 

No primeiro artigo da Lei do Petroleo, em seus incisos IV e V, ve-se a preocupacao do 

legislador com o meio ambiente e com a conservagao de energia, alem da consolidagao da 

orientacao constitucional de garantir o fornecimento de derivados de petroleo em todo o 

territorio nacional. Ainda no Art. 1°, incisos XII e XIII, percebe-se a preocupacao com a 

questao do biocombustivel e seu fornecimento. 

A ANP, como dantes informado, foi criada por essa lei e tern por finalidade promover a 

regulacao, a eontratacao e a fiscalizacao das atividades economicas integrantes da industria 

do petroleo, do gas natural e dos biocombustiveis. Vislumbra-se no art. 7° inclusive sua 

natureza juridica: 

Art. 7° Fica instituida a Agenda Nacional do Petroleo, Gas Natural e 
Biocombustives - ANP, entidade integrante da Administracao Federal 
Indireta, submetida ao regime autarquico especial, como orgao regulador da 
industria do petroleo, gas natural, seus derivados e biocombustiveis, 
vinculada ao Ministerio de Minas e Energia. 

A questao dos biocombustiveis e gas natural foi adicionada posteriormente, atraves das leis 

n°. 11.097/2005 e n°. 11.921/2009. A lei que veio tratar diretamente da fiscalizagao das 
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atividades relativas ao abastecimento nacional de combustiveis foi a lei n°. 9.847/99. Nesta 

lei a atividade dos postos de combustiveis e explicitamente tratada como de utilidade 

publica, no art. 1°, paragrafo primeiro, e as atividades nos incisos I a III: 

Art. 

§ 1-0 abastecimento nacional de combustiveis e considerado de utilidade 
publica e abrange as seguintes atividades: 

I - producao, importagao, exportagao, refino, beneficiamento, tratamento, 
processamento, transporte, transferencia, armazenagem, estocagem, 
distribuigao, revenda, comercializagao, avaliagao de conformidade e 
certificagao do petroleo, gas natural e seus derivados; 

II - produgao, importagao, exportagao, transporte, transferencia, 
armazenagem, estocagem, distribuicao, revenda e comercializagao de 
biocombustiveis, assim como avaliagao de conformidade e certificagao de 
sua qualidade; 

III - comercializagao, distribuigao, revenda e controle de qualidade de alcool 
etflico combustivel. 

Verifica-se que a revenda e a comercializagao dos combustiveis e elencada de acordo com 

a origem do produto, seja este gasolina e diesel ou alcool e biodiesel. Ademais, no segundo 

paragrafo do artigo citado acima, infere-se que "a fiscalizagao abrange, tambem, a 

construgao e operagao de instalagoes e equipamentos relativos ao exercicio das atividades 

referidas no paragrafo anterior". 

Alem de tratar do abastecimento nacional, a lei em tela traz em seu texto um teor 

sancionatorio, precisamente no art. 2°, que explicita as penalidades a serem impostas: 

Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2° Os infratores das disposigoes desta Lei e demais normas pertinentes 
ao exercicio de atividades relativas a industria do petroleo, a industria de 
biocombustiveis, ao abastecimento nacional de combustiveis, ao Sistema 
Nacional de Estoques de Combustiveis e ao Piano Anual de Estoques 
Estrategicos de Combustiveis ficarao sujeitos as seguintes sangoes 
administrativas, sem prejuizo das de natureza civil e penal cabiveis: 

I - multa; 

II - apreensao de bens e produtos; 

III - perdimento de produtos apreendidos; 

IV - cancelamento do registro do produto junto a ANP; 

V - suspensao de fornecimento de produtos; 

VI - suspensao temporaria, total ou parcial, de funcionamento de 
estabelecimento ou instalagao; 

VII - cancelamento de registro de estabelecimento ou instalagao; 
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VIII - revogacao de autorizacao para o exercicio de atividade. 

Impende lembrar que as sancoes podem ser aplieadas cumulativamente, apos o processo 

administrativo. As multas sao aplieadas proporcionalmente, todavia, devido ao potencial 

poluidor da atividade as multas podem chegar a cifras miiionarias. Por exemplo, deixar de 

cumprir as normas de seguranca, independente de resultado danoso, pode ocasionar a 

empresa uma multa de R$ 20.000,00 a R$ 1.000.000,00. No que tange as regras 

essencialmente contabeis, pode-se citar o nao registro ou escrituracao de livros e outros 

documentos exigiveis por lei, bem como sua adulteracao ou falsificacao, cuja multa pode 

chegar a R$ 1.000.000,00 no caso de inexistencia ou nao apresentacao e a R$ 

5.000.000,00 no caso de adulteracao ou falsificacao. (Art. 3°, incisos VI e VII, da lei n° 

9.847/99) 

A Lei n°. 12.305/2010 instituiu a Politica Nacional de Residuos Solidos - PNRS, a qual se 

remete tambem aos chamados residuos solidos perigosos, dentre os quais se encontra os 

originarios dos postos de combustiveis. Um dos instrumentos criados pela PNRS e o 

Cadastro Nacional de Operadores de Residuos Perigosos, que de acordo com o prazo de 

implantacao da propria lei, deve ser efetuado ate 2014. De semelhante modo os geradores 

de residuos perigosos estao obrigados por lei a elaborar um piano de gerenciamento de 

residuos solidos perigosos, de acordo com o artigo 20 da lei n°. 12.305/2010. 

Ve-se claramente no artigo 21 , que o piano de gerenciamento exige uma mudanca da 

postura inerte de algumas empresas, de modo que sendo obrigatoria, forcara o 

empreendedor a admitir uma equipe tecnica capacitada para especificar o que a norma 

requer inclusive a presenca de um profissional da contabilidade: 

Art. 21. O piano de gerenciamento de residuos solidos tern o seguinte 
conteudo mfnimo: 

I - descricao do empreendimento ou atividade; 

II - diagnostico dos residuos solidos gerados ou administrados, contendo a 
origem, o volume e a caracterizacao dos residuos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA incluindo os passivos 
ambientais a eles relacionados; 

III - observadas as normas estabelecidas pelos orgaos do Sisnama, do 
SNVS e do Suasa e, se houver, o piano municipal de gestao integrada de 
residuos solidos: 

a) explicitacao dos responsaveis por cada etapa do gerenciamento de 
residuos solidos; 

b) definicao dos procedimentos operacionais relativos as etapas do 
gerenciamento de residuos solidos sob responsabilidade do gerador; 
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IV - identificacao das solucoes consorciadas ou compartilhadas com outros 
geradores; 

V - acSes preventivas e corretivas a serem executadas em situacoes de 
gerenciamento incorreto ou acidentes; 

VIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - metas e procedimentos relacionados a minimizacao da geracao de 
residuos solidos e, observadas as normas estabelecidas pelos orgaos do 
Sisnama, do SNVS e do Suasa, a reutilizacao e reciclagem; 

VII - se couber, acoes relativas a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos, na forma do art. 31; 

VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos 
residuos solidos; 

IX - periodicidade de sua revisao, observado, se couber, o prazo de vigencia 
da respectiva licenca de operacao a cargo dos orgaos do Sisnama.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (grifo 
nosso) 

Percebe-se, assim, nao apenas a necessidade da existencia de uma gestao ambiental nos 

postos de combustiveis, mas uma verdadeira obrigacao legal. O piano de gerenciamento de 

residuos solidos perigosos deve estar ainda de acordo com o piano municipal de gestao 

integrada de residuos solidos. Como afirmado anteriormente essa lei trouxe ainda a questao 

da responsabilidade compartilhada e da logistica reversa, que deve ser observada pelos 

postos de combustiveis, no que se refere a recipientes, embalagens e outros residuos 

contaminados. 

Embora as leis arroladas acima tratem especificadamente de sangoes aplicaveis aos postos 

de combustiveis, nao se pode esquecer a Lei de Crimes Ambientais, lei n° 9.605/98, que 

dispoe sobre as sangoes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente. 

A Lei de Crimes Ambientais leciona que a pessoa juridica responde civil, penal e 

administrativamente pelos danos causados, independentemente de culpa, ou seja, a 

responsabilidade e objetiva. 

Afora a legislagao stricto sensu, tem-se as resolugoes do CONAMA, as Instrugoes 

Normativas da ABNT e as Portarias da ANP. As normas de abrangencia municipal e 

estadual devem estar em consonancia com as normas federals e sao aplicaveis aos postos 

de combustiveis de acordo com sua localizagao. 

Entre as Resolug5es do CONAMA, cita-se, a priori, a n° 23/1966 que tratava acerca dos 

residuos solidos perigosos; a n° 313/2002 que dispoe sobre o Inventario Nacional de 

Residuos Solidos Industrials e a n° 273/2000 que dispoe sobre prevengao e controle da 

poluigao em postos de combustiveis e servigos. Resta salientar que esta ultima foi 
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modificada pelas resolugoes n° 276/2001 e n° 319/2002 do mesmo orgao. Tal resolugao 

concede ao Sistema Brasileiro de Certificagao a responsabilidade os equipamentos e 

sistemas destinados ao armazenamento e a distribuigao de combustiveis automotivos, 

assim como sua montagem e instalagao, deverao ser avaliadas quanto a sua conformidade, 

no ambito do Sistema Brasileiro de Certificagao. 

Dentre as Instrugoes Normativas da ABNT, conhecidas por NBR, destacam-se as NBR's 

13312/2003, 13785/2003, 13212/2004 e 15072/2004, que regulam a construgao de tanques 

atmosfericos subterraneos; as NBR's 13787/1997 e 13783/2005 (republicada em 2010) que 

versam sobre a instalagao e controle do sistema de armazenamento subterraneo de 

combustiveis; as NBR's 15005/2003 (republicada em 2009), 15015/2004 (republicada em 

2006) e 15139/2004 que tratam das valvulas de antitransbordamento, de retengao e 

flexiveis; a NBR 13784/2006 (republicada em 2010) que mencionava criterios de detecgao 

de vazamento em postos de servigo; a NBR 14605/2000 que fala do sistema de drenagem 

oleosa e a NBR 14639/2001 que regula a questao das instalagoes eletricas. 

No que tange as Portarias da ANP, as que mais se aproximam da questao referente aos 

postos de combustiveis sao a Portaria n° 14/2000, que estabelece os procedimentos para 

comunicagao de acidentes de natureza operacional e liberagao acidental de poluentes, a 

serem adotados pelos concessionaries e empresas autorizadas a exercer atividades 

pertinentes a exploragao e produgao de petroleo e gas natural, bem como pelas empresas 

autorizadas a exercer as atividades de armazenamento e transporte de petroleo, seus 

derivados e gas natural e a Portaria n° 116/2000, que em seu artigo 7° assevera: 

Art. 7°. A construgao das instalagoes e a tancagem do posto revendedor 
deverao observar normas e regulamentos: 

I - da ANP; 

II - da Associagao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT; 

III - da Prefeitura Municipal; 

IV - do Corpo de Bombeiros; 

V - de protegao ao meio ambiente, de acordo com a legislagao aplicavel; e 

VI - de departamento de estradas de rodagem, com circunscrigao sobre a 
area de localizagao do posto revendedor. 

Paragrafo unico. A construgao a que se refere este artigo prescinde de 
autorizagao da ANP. 
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Percebe-se que grande parte da normatizacao do setor e feita atraves de resolucoes, 

instrucoes normativas e portarias, pois estas nao exigem os mesmos tramites do processo 

legislativo ordinario, sendo mais dinamicas quanto a sua aprovacao e revogacao. 

Impende destacar as etapas de licenciamento pelas quais o empresario deve passar, por 

exigencia legal, para ter permissao de armazenar e revender combustiveis. Segundo o 

artigo 4° da Resolugao CONAMA 273, o orgao ambiental competente exigira as seguintes 

licencas ambientais: 

• Licenca Previa - LP: concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento aprovando sua localizagao e concepgao, atestando a viabilidade 

ambiental e estabelecendo os requisitos basicos e condicionantes a serem atendidos 

nas proximas fases de sua implementagao; 

• Licenga de Instalagao - LI: autoriza a instalagao do empreendimento com as 

especificagoes constantes dos pianos, programas e projetos aprovados, incluindo 

medidas de controle ambiental e demais condicionantes da qual constituem motivos 

determinates; 

• Licenga de Operagao - LO: autoriza a operagao da atividade, apos a verificagao do 

efetivo cumprimento do que consta das licengas anteriores, com as medidas de 

controle ambiental, e condicionantes determinados para a operagao. 

Tem-se, ainda, as normas locais que devem ser observadas, em decorrencia da supracitada 

portaria n° 116 da ANP. 

2.3 Contabil idade Ambiental 

A protegao ao meio ambiente vem tornando-se uma preocupagao de muitas empresas, de 

formadores de opinioes e de parcela significativa da populagao, em varias partes do mundo, 

isso decorre do elevado nivel de degradagao do patrimonio ambiental da humanidade, e 

leva as organizagoes a se adaptarem para que haja uma convivencia equilibrada com o 

meio ambiente (TINOCO e KRAEMER, 2008). 

Durante muito tempo, as empresas possuiam como meta, apenas o lucro, otimizando assim 

as vendas e a redugao dos gastos. Com esse processo de crescimento economico, as 

empresas negligenciavam o tratamento de residuos da produgao, gerando problemas ao 

meio ambiente e consequentemente a saude da populagao (BRAGA, 2010). 
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A Conferencia de Estocolmo de 1972 foi o marco inicial que propiciou a ocorrencia de outras 

conferencias, e resultou na "Declaragao sobre o ambiente humano", da Organizagao das 

Nagoes Unidas para o Meio Ambiente. Tal conferencia foi de extrema importancia para o 

controle do uso dos recursos naturais pelo homem, tornando-se as primicias de um ideario 

baseado em sustentabilidade. Observou-se que quando os recursos naturais sao removidos 

da natureza em grandes quantidades, deixam uma lacuna, as vezes irreversivel, cujas 

consequencias virao e serao sentidas nas geracoes futuras (MACHADO, 2010). 

Posteriormente, cita-se a Conferencia das Nacoes Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em junho de 1992, que frutificou na Agenda 

21 , na qual ficou acordado que os paises participantes assumiram o compromisso e o 

desafio de intemalizar, em suas politicas publicas, as noe5es de sustentabilidade e de 

desenvolvimento sustentavel (BARBOSA, 2007). 

Tais acontecimentos influenciaram de forma direta a construgao de direito ambiental no 

Brasil, de semelhante modo, surgiu a denominada contabilidade ambiental, em face da 

necessidade de adequacao a realidade que se desenhava. Todavia, somente em 1998, a 

Contabilidade Ambiental passou a terzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status de um novo ramo da ciencia contabil com a 

finalizacao do "relatorio financeiro e contabil sobre passivo e custos ambientais" pelo Grupo 

de trabalho inter-governamental das Nacoes Unidas de Especialistas em padroes 

Internacionais de Contabilidade e relatorios (United Nations Intergovernanmental Working 

Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting - ISAR). 

O ISAR auxilia paises em desenvolvimento e economias em transicao para aplicar as 

melhores pratieas de transparencia empresarial e contabil a fim de facilitar os fluxos de 

investimento e desenvolvimento economico. Verifica-se a importancia da Organizagao das 

Nacoes Unidas - ONU para a construgao e reconhecimento das ciencias ramificadas ao 

meio ambiente, como o direito e a contabilidade ambiental. 

Nesta esteira, nos ultimos anos, tem-se aumentado consideravelmente as discussoes sobre 

qual a melhor forma para que as empresas conciliarem seus processos produtivos com 

questoes ambientais, de modo a abrir espago para a conscientizagao por parte das 

principais instituigoes, de que a preservagao do meio ambiente e fator determinate para a 

continuidade e sobrevivencia empresarial (SOUZA e RIBEIRO, 2004). 

Outrossim, faz-se necessario buscar uma conceituagao do termo contabilidade ambiental ou 

contabilidade do meio ambiente. Tem-se que esta seria o conjunto de procedimentos que 

visam evidenciar a situagao e as modificagoes do patrimonio ambiental, cumprindo as 

fungoes de registro, orientagao e controle dos atos e fatos relevantes, coletando, 
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registrando, acumulando, resumindo e interpretando os fenomenos que afetam essas 

situacoes patrimoniais (LIMA, 2001). 

Destaca-se que este ramo da contabilidade esta adstrito aos principios orientadores desta e 

prima pelo registro do patrimonio ambiental, o qual abarca bens, direitos e obrigacoes 

ambientais; dentro dessa perspectiva, a contabilidade deve servir como instrumento para 

informar e orientar os gestores no gerenciamento empresarial das relacoes com o meio 

ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1. Ativos Ambientais 

Na seara contabilista, importa elucidar alguns termos imprescindiveis a gestao ambiental. 

Dentre estes se busca conceituar, primeiramente, os Ativos Ambientais que representam os 

estoques dos insumos, pecas, acessorios, utilizados no processo de eliminacao ou reducao 

dos niveis de poluicao. (TINOCO E KRAEMER, 2008). 

Tambem sao abarcados pelo conceito de ativo ambiental, na assertiva dos supracitados 

autores, os investimentos em maquinas, equipamentos, instalagoes adquiridos ou 

produzidos com intencao de amenizar os impactos causados ao meio ambiente; bem como 

os gastos com pesquisas, visando o desenvolvimento de tecnologias modernas, de medio e 

longo prazo, desde que constituam beneficios ou acoes que irao refletir nos exercicios 

seguintes. 

De acordo ainda com norma editada pela Associagao Brasileira de Contabilistas -

ABRACON, no que tange as Normas e Procedimentos de Auditoria - NPA, tem-se aprovada 

em 1996 a NPA 11, dentro da area de Balanco e Ecologia, a qual assevera que os 

elementos patrimoniais que compreendem os ativos ambientais devem ser apresentados 

sob titulos e subtitulos especificos nas demonstracoes contabeis. A NPA 11 classifica como 

elementos do Ativo Ambiental: 

a) Imobilizado, no que se refere aos equipamentos adquiridos visando a eliminacao ou 

reducao de agentes poluentes, com vida util superior a um ano; 

b) Diferido, no que tange aos gastos com pesquisas e desenvolvimento de tecnologias a 

medio e longo prazos, desde que envolvam beneficios que se reflitam por exercicios futuros; 

c) Estoques, quando relacionados com insumos do processo de eliminacao dos niveis de 

poluicao. 
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d) Outros componentes, como empregos e impostos gerados, obras de infra-estrutura local 

como escolas, creches, areas verdes e ajardinadas, buscando o desenvolvimento e a 

valorizagao da regiao, e que, eliminando o Passivo Ambiental, a empresa produz ativos no 

local. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2. Passivos Ambientais 

Concomitantemente a elucidagao do ativo ambiental tem-se o passivo ambiental. Verifica-se 

que estes normalmente sao contingencias formadas em longos periodos, que muitas vezes 

sao despercebidos pela administragao da propria empresa. 

A ONU, atraves da ISAR define passivo ambiental como sendo uma possivel obrigacao 

derivada de acontecimentos anteriores existente na data de fechamento do balaneo, sendo 

que o resultado so se confirmara no caso de ocorrencia no futuro de tais eventos ou de 

outros que escapem do controle da empresa. 

Conforme a NPA 11, citada anteriormente, verifica-se que o passivo ambiental e toda 

agressao que se pratica ou praticou contra o Meio Ambiente e consiste no valor dos 

investimentos necessarios para reabilita-lo, bem como multas e indenizacoes em potencial. 

Destarte, uma empresa tern passivo ambiental quando ela agride, de algum modo o meio 

ambiente e nao dispoe de nenhum projeto para sua recuperacao. 

Nao obstante ao conceito de passivo ambiental, a NPA 11 evidencia que ara atender as 

exigencias legais, as empresas potencialmente poluidoras devem elaborar projetos de 

protegao ambiental, alem de obter licenga previa, de instalagao e de operagao junto aos 

orgaos fiscalizadores. A referida norma institui tres passos para determinar a real interagao 

da empresa com o meio ambiente, quais sejam: 

• 1° passo: efetuar levantamento do Passivo Ambiental, trabalho feito por 

especialistas, que tern por objetivo detectar problemas ambientais que a empresa 

produz no ar, na terra e no solo. 

• 2° passo: estabelecer um piano de agao que possa diminuir ou eliminar a poluigao 

provocada, denominado Piano Diretor do Meio Ambiente, que deve demonstrar os 

impactos ambientais e o cronograma fisico e financeiro do piano para controle. Este 

piano deve ser submetido aos orgaos fiscalizadores para aprovagao, e, caso 

positive passa a ser instrumento de eliminagao do Passivo Ambiental da empresa, 

desde que se execute tambem o Ativo Ambiental, ou seja, sua parte positiva. O 
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piano deve ainda conciliar as solugoes tecnicas mais recomendadas ao menor custo 

e no menor prazo de execucao. 

• 3° passo: e a execugao propriamente dita do controle ambiental, conforme prevista 

no Piano Diretor. O descumprimento dessa etapa torna a empresa inadimplente em 

relagao ao Meio Ambiente, sujeitando-a, as sangoes legais e as agoes da 

comunidade. Assim, as empresa que nao reconhecerem, atualmente e no futuro, os 

encargos potenciais do Passivo Ambiental, na realidade estarao apurando custos e 

lucros irreais. 

Ademais, percebe-se que os passivos ambientais devem ser constituidos pela expectativa 

de diminuigao de beneficios futuros, seja pela imposigao da legislagao, seja por multas e 

penalidades por infragoes legais, Ressalte-se que o ressarcimento a terceiros por danos 

provocados tambem e passivo ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.3, Custos Ambientais 

De acordo com Santos (2007), os custos ambientais sao os gastos ou consumo de ativos 

referentes a protegao do meio ambiente e que sao classificados em fungao da sua vida util, 

ou seja, baseados em caracteristicas referentes a amortizagao, exaustao e depreciagao, 

aquisigao de insumos que auxiliam no controle da emissao de efluentes, residuos de 

produtos, tratamento e recuperagao de areas contaminadas. 

Portanto, quando utilizados de forma direta na produgao, os gastos sao classificados como 

custos, quando o forem indiretamente caracterizam-se como despesas. Ressalte-se que o 

fator precipuo para que tais gastos sejam custos ambientais e o fato de estarem 

relacionadas com a atividade produtiva da empresa. Pois conforme o consagrado principio 

do poluidor-pagador os custos da degradagao ambiental devem ser arcados pela empresa 

que o causou. 

Para a ONU compreendem-se por custos ambientais os gastos realizados para gerenciar os 

impactos das atividades das empresas no setor ambiental, alem de outros gastos oriundos 

de uma postura ambientalmente responsavel. 

Para Ribeiro (2010) os custos ambientais sao os recursos utilizados pelas atividades 

desenvolvidas identificaveis como relacionadas ao controle, preservagao e recuperagao do 

meio ambiente. Como exemplos de custos ambientais tem-se: tratamento de residuos dos 

produtos; Disposigao dos residuos poluentes; Recuperagao ou restauragao de areas 
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contaminadas; Mao-de-obra utilizada nas atividades de controle, preservagao ou 

recuperagao do meio ambiente; Depreciagao dos equipamentos e maquinas utilizados para 

controle e preservagao do meio ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.4. Despesas Ambientais 

As despesas ambientais, a seu turno, podem ser definidas como os gastos incorridos pela 

empresa na busca da preservagao dos recursos naturais refletem em beneficios futuros 

para a sociedade, o que nao significa necessariamente beneficios futuros para a empresa 

que a incorreu, resultam, assim, para as empresas, em despesas do periodo. 

Nesse interim, as despesas ambientais sao os recursos consumidos na forma de bens ou 

servigos resultando em receitas em um dado periodo, independente da forma ou do 

momento do desembolso. Na visao de Tinoco e Kramer (2008), as despesas ambientais 

dividem-se em operacionais e nao-operacionais, sendo que as nao operacionais decorrem 

de acontecimentos ocorridos fora da atividade principal da entidade. 

2.3.5. Perdas ambientais 

Apesar da proximidade com as despesas ambientais o fato gerador das perdas ambientais 

se difere, as perdas ambientais sao vistas como gastos resultantes de atividades nao 

operacionais e nao recorrente ou ainda como algo imprevisfvel. Um exemplo de perda 

ambiental seria os gastos necessarios para recuperar os danos causados pela chuva acida, 

que e um fato superveniente e nao previsivel. 

Percebe-se entao que os gastos relacionados com pagamentos de multas, indenizagoes 

nao podem ser classificados como perda, pois a partir do momento em que a empresa 

degrada o meio ambiente, ela deve estar apta para as consequencias desse fato. 
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3 A N A L I S E D O S D A D O S 

Neste item abordam-se os resultados obtidos atraves de uma entrevista estruturada (em 

anexo) com representantes de 10 postos de gasolina na cidade de Sousa-PB, no intuito de 

atingir os objetivos propostos desta pesquisa. Foram feitos 19 questionamentos, dos quais 

em 2 (duas) quest6es havia urn desdobramento, que poderia ser respondido ou nao 

conforme resposta anterior (questoes 17 e 19). Nesse interim, segue o resultado. 

3.1 Perfil do Entrevistado e Caracterist icas das Empresas 

Conforme questionario aplicado nos 10 postos de combustiveis, tornou-se possivel tracar o 

perfil dos entrevistados. Destarte, no que se refere a posicao hierarquica dos entrevistados 

nos postos, visualiza-se no grafico 1: 

10% 

Proprietario e Gerente 

Geral/Presidente 

Gerente Geral Contratado 

Gerente Administrativo-financeiro 

Outros 

Grafico 1: Perfil do entrevistado com relacao ao seu cargo no posto de combustfvel 

Fonte: Elaboracao Propria (2011) 

Ante o exposto estatisticamente no grafico 1, constata-se que 20% afirmaram possuir outras 

funcoes, diversas daquelas descritas no questionario, sendo que a resposta padrao foi a de 

que exerciam o cargo de auxiliar de escritorio. Ademais, verifica-se que 80% da amostra 

exercem funcao de gerencia no posto, cumulando a propriedade do mesmo, enquanto 20% 

sao gerentes contratados e 10% desempenham o papel de gerente administrativo-

financeiro. 

No que concerne o tempo em que os entrevistados trabalham em postos, ou seja, sua 

vivencia neste ramo, pode ser visualizado no grafico 2. 
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• 3meses 

• 2anos 

• 4anos 

• 6anos 

• 7anos 

• 12anos 

Grafico 2: Perfil do entrevistado com relacao a experiencia profissional em postos 

Fonte: Elaboracao Propria (2011) 

Como pode ser observado no grafico 2, apenas 10% da amostra possui tao somente 3 

meses na atividade. Logo, 90% da amostra possuem experiencia de 2 a 12 anos, onde 30% 

do geral tern 12 anos de trabalho. No tocante ao tempo de permanencia em que os 

entrevistados estao na empresa estudada, foi representado no grafico 3. 

• 3 meses 

• 4 meses 

• 2 anos 

• 4 anos 

• 7 anos 

• 8 anos 

• 12 anos 

Grafico 3: Perfil do entrevistado com relacao ao tempo de permanencia na empresa estudada 

Fonte: Elaboracao Propria (2011) 

Como podem ser constatados nos graficos 2 e 3, de urn modo geral, a experiencia adquirida 

no ramo corresponde ao tempo de permanencia nos postos em que trabalham atualmente. 

Verifica-se, no grafico 3 que 80% dos entrevistados tern vinculo com a empresa entre o 

periodo de 2 a 12 anos, enquanto no grafico 2 a permanencia na atividade nesse mesmo 

espaco de tempo e de 90%, conclui-se que existe certa estabilidade no setor no que tange o 

pessoal e sua experiencia no ramo. 

No que diz respeito ao tamanho da empresa, o grafico 4 revela que 40% sao de pequeno 

porte. 
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• Pequeno-porte 

• Medio-porte 

• Grande Porte 

Grafico 4: Porte das empresas estudadas 

Fonte: Elaboracao Propria (2011) 

Assim, observa-se que 60% dos entrevistados correspondem a empresas de medio e 

grande porte. Vale salientar que este questionamento foi respondido pelos entrevistados e 

nao teve nenhum respaldo legal ou explanacao sobre esta classificacao. 

Com relacao a permanencia no mercado, o resultado encontrado nos postos, encontra-se 

no grafico 5. 

• 2 anos 

• 3 anos 

• 4 anos 

• 8 anos 

• llanos 

»12anos 

»18 anos 

»19 anos 

* 40anos 

Grafico 5: Tempo (em anos) de existencia dos postos 

Fonte: Elaboracao Propria (2011) 

Analisando o grafico 5, nota-se a solidez no mercado dos postos entrevistados, com uma 

media geral de 13 anos. Segundo informacoes pelo SEBRAE, nas Empresas Paulistas 

observou-se: 

Como resultado, verificou-se que cerca de 71% das empresas encerram 
suas atividades antes de concluirem o quinto ano de atividade. Projetando 
os indices de mortalidade obtidos sobre a serie historica do numero de 
empresas abertas na JUCESP, chegou-se a uma estimativa de 1 milhao de 
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empresas fechadas, entre 1990 e 2000, contra urn total de 1,5 milhao de 
registros de novas empresas no mesmo periodo. 

Considerando Sao Paulo urn polo de industrias, comercios e servigos, esta pesquisa 

apresenta resultados satisfatorios, no que se refere a permanencia no mercado dos postos. 

Com base nesta afirmacao e nos dados apresentados, 40% da amostra estao no mercado 

de 2 a 4 anos e 60% da amostra estao no intervalo de 8 a 40 anos no mercado. 

No que rege o numero de funcionarios dos postos entrevistados, o grafico 6 representa esta 

analise: 

• 2 funcionarios 

• 3 funcionarios 

• 5 funcionarios 

• 6 funcionarios 

• 7 funcionarios 

• 8 funcionarios 

• 12 funcionarios 

Grafico 6: Percentual do numero de funcionarios nos postos 

Fonte: Elaboracao Propria (2011) 

Fazendo uma comparacao entre o grafico 6 e o grafico 4, associando o porte com o numero 

de empregados, o SEBRAE utiliza o que determina o IBGE, o numero de empregados como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

criterio de classificagao do porte das empresas, para fins bancarios, agoes de 

tecnologia, exportacao e outros. Neste sentido, no que se refere ao comercio e servigo, e 

considerado: 

• De Micro e Pequeno Porte: de 9 a 49 empregados 

• De Medio Porte: de 50 a 99 empregados 

• De Grande Porte: mais de 100 empregados 

Assim, conforme SEBRAE e IBGE, todas as empresas estudadas sao consideradas de 

pequeno porte, todavia, o presente criterio nao tern fundamentagao legal. Para fins legais, o 

que rege e a Legislagao do Simples (Lei Complementar n° 123 de 15 de dezembro de 2006). 

A Receita Federal considera Micro-Empresa, quando a Receita Bruta Anual foi de ate R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais), ja para Empresa de Pequeno Porte, receita bruta 
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superior a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou inferior a R$1.200.000,00 (urn 

milhao e duzentos mil reais). Devido ao sigilo, nao foi perguntado aos entrevistados o 

faturamento dos postos. 

Outra questao analisada no que se refere ao movimento operacional, foi relacionada a 

quantidade de vezes por semana ou por mes, que sao reabastecidos os tanques dos 

referidos postos. 80% afirmam que se faz necessario o reabastecimento dos tanques de 5 

(cinco) ou mais vezes por mes, e os 20% restantes nao declararam quantas vezes 

reabastecem. Dos 10 (dez) questionarios aplicados, 90% afirmaram que vendem por mes 

em litros de combustiveis em torno de 2.940 a 100.000 litros, ja os 10% restante n£o 

declararam. 

No que tange as bandeiras em que os postos pertencem, podem ser observadas no grafico 

7. 

• Bandeira BR 

• BandeiraTexaco 

• Bandeira Ipiranga 

• Outras Bandeiras 

Grafico 7: Percentual no que tange as bandeiras que os postos representam 

Fonte: Elaboracao Propria (2011) 

Os 50% apresentados no grafico 7, que responderam pertencer a outras bandeiras, e 

distribuida da seguinte forma: 

• 20% a bandeira Branca; 

• 10% a bandeira ELLO; 

• 10% a bandeira FAN; e, 

• Os outros 10% a bandeira Petrovia. 
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Conforme estabelece o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, em sua 

resolucao de n° 273/2000, no tocante as caracteristica dos postos de gasolina, o grafico 8 

descreve os resultados encontrados nesta pesquisa. 

• Posto Revendedor -

PR 

• Posto de 

Abastecimento - PA 

Grafico 8: Caracterfsticas dos postos segundo o CONAMA 

Fonte: Elaboracao Propria (2011) 

Destarte, verifica-se que 60% dos postos se nominam como Postos Revendedores - PR's, 

ou seja, possuindo registradores de volumes e sistemas de armazenamento apropriados, 

bem como existindo estruturalmente como empresas. Ja 40% se denomina como PA's, ou 

seja, possuindo registradores de volumes e sistemas de armazenamento apropriados, bem 

como existindo estruturalmente como empresas. 

No que regulamenta as etapas de licenciamento pelas quais o empresario deve passar, por 

exigencia legal, para ter permissao de armazenar e revender combustiveis (Resolucao 

CONAMA, 123), os 10 (dez) postos entrevistados apresentaram os seguintes resultados 

(grafico 9): 

• Licenca Previa 

• Licenca de lnstalac3o 

• Licenca Operacional 

10% 

Grafico 9: Tipos de licenca segundo o CONAMA nos postos analisados 

Fonte: Elaboracao Propria (2011) 

Observa-se que 60% dos postos entrevistados possuem licenca operacional, ou seja, estao 

na ultima etapa do complexo processo de licenciamento. Estes ja apresentaram projeto com 
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localizacao, atestado de viabilidade ambiental e requisites basicos taxados em lei e 

receberam aprovacao (licenca previa); posteriormente apresentaram pianos com medidas 

de controle ambiental e demais condicionantes legais e receberam aprovacao (licenca de 

instalacao); e por fim apos a verificacao do efetivo cumprimento do que consta das licencas 

anteriores,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco, receberam a licenca operacional. 

Deve-se ponderar que os 40% que nao possuem licenca operacional, independentemente 

da responsabilidade pela inexistencia desta, configuram urn risco maior ao meio ambiente, 

visto que nao se comprovou ainda a eficacia dos meios de seguranca. Ve-se ainda que 10% 

dos entrevistados sequer confeccionaram urn piano ou programa com medidas de controle 

ambiental. 

Em sintese, observou-se que 80% dos entrevistados exerciam a funcao de gerencia e eram 

proprietaries dos empreendimentos. Ademais 90% dos entrevistados permanecem na 

atividade entre urn periodo de 2 a 12 anos, e 80% na mesma empresa. Verificou-se que 

60% das empresas sao de medio e grande porte, sendo que 40% estao no mercado de 2 a 

4 anos e 60% de 8 a 40 anos, demonstrando a estabilidade do empreendimento. Apenas 

20% optaram por bandeira branca e 60% se nominam Postos de Abastecimento. Por fim, 

40% dos postos nao possuem licenca operacional, sendo que destes, 10% possuem apenas 

a licenca previa. 

Em face de tais dados, faz-se necessario verificar as questoes atinentes a gestao nesses 

postos, verificando-se as medidas financeiras e nao-financeiras adotadas. 

3.2 Aspectos relativos a Gestao das Empresas Estudadas 

Neste item buscou-se investigar os procedimentos adotados na gestao dos postos no que 

se refere as decisoes de financiamento e investimento, ou seja, como se realiza de urn 

modo geral, a controle financeira, por meio de relatorios financeiros gerenciais, medidas 

financeiras e nao-financeiras. 

Foi questionado se a empresa elabora relatorios para analise de seus resultados e em que 

periodo (semanal, mensal e anual). Segundo a pesquisa, identificou-se que 40% dos 

entrevistados afirmam que elaboram relatorios semanais, 30% mensais, 20% anuais, e os 

10% restante afirmaram que elaboram relatorios mensais e anuais. 

Com relacao as medidas financeiras utilizadas pelos postos, o grafico 10 revela os 

resultados. 
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120% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Grafico 10: Medidas Financeiras adotadas na gestao dos postos pesquisados 

Fonte: Elaboracao Propria (2011) 

Segundo o grafico 10, todos os entrevistados utilizam como medida financeira o valor do seu 

faturamento, 60% adotam a Margem de lucro, 40% o Valor do Mercado, 30% o Retorno 

sobre o investimento e o Preco do Produto e 20 % o Custo Unitario. Foram citados tambem 

como medidas financeiras adotadas, a Margem de Contribuicao, Rentabilidade do 

Patrimonio, Rotacao do Estoque, Valor da Empresa e Valor do Patrimonio com 10% cada. 

Tendo em vista as medidas financeiras adotadas pelas empresas pesquisadas, todas 

utilizam o valor do faturamento, uma vez que no decorrer da pesquisa pode-se observar que 

as empresas estao mais preocupadas com o lucro da empresa, deixando de lado medidas 

consideradas importantes, como o caso de nao adotarem o fluxo de caixa como medida 

essencial da empresa. Uma vez que nao havendo uma mensuracao de suas contas, 

tomadas de decisoes equivocadas podem acontecer. 

No que tange as medidas nao financeiras utilizadas pelos postos, o grafico 11 revela esta 

investigacao. 
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Grafico 11: Medidas nao Financeiras adotadas pela gestao dos postos 

Fonte: Elaboracao Propria (2011) 

Percebe-se no grafico 11, que a medida nao-financeira mais utilizada pela gestao dos 

postos e a Fidelidade dos Clientes (50% do total), seguidos em segundo lugar a Qualidade 

do Produto e o Perfil do Consumidor. Com 30% seguem-se como medidas mais utilizadas: 

Participacao do mercado, Volume de vendas, Inovaccio e Investimentos em treinamentos. 

Verifica-se, que em media, os postos de combustiveis entrevistados tern direcionado sua 

atencao para os topicos relacionados ao cliente, seja na captacao de urn numero cada vez 

maior de consumidores ou na fidelizacao dos existentes. Infelizmente agoes voltadas ao 

treinamento de pessoal e investimento em acao social, que poderiam refletir positivamente 

para a empresa tanto na seara socio-ambiental como na sua "imagem", ocasionando, a 

longo prazo, a valorizagao da empresa, estao sendo colocados em ultimo piano. 

Nota-se a importancia de uma gestao nos postos entrevistados, para que a empresa nao 

esteja atrelada tao somente ao faturamento e a margem de lucro, ao aumento de clientes 

para gerar mais lucro e ao pouco ou quase nenhum planejamento. Tal procedimento 

acarreta gastos que poderiam ser mais bem direcionados, inclusive amenizados e em 

alguns casos eliminados. Como afirma Paiva (2009), no que se refere aos gastos com meio 

ambiente: 



55 

As obrigacoes decorrentes da relacao entre empresa e meio ambiente 
surgem de varias formas, dentre elas com remediacao devido ao nao-
cumprimento da legislacao ambiental vigente ou ainda problemas de 
manutencao ou falhas humanas relacionadas as etapas de producao, 
potenciais causadores de acidentes. Surgem tambem em decorrencia da 
protecao e manutencao do meio ambiente multas e penalidades por 
infracoes legais, ressarcimento a terceiros por danos provocados e 
estimativa de gastos para recuperacao e restauracao de areas degradadas. 
(p.34) 

Nesse panorama, pode-se inferir que os principals gastos dos postos entrevistados, no que 

tange o meio ambiente, estao diretamente atrelados ao infimo investimento no treinamento 

do pessoal, o que consequentemente reflete em falhas humanas. No mesmo sentido, em 

face da inexistencia da licenga operacional de 40% dos entrevistados, presume-se que 

existirao gastos com a remediacao da poluicao e com multas por degradacao, visto que os 

postos nao possuem urn planejamento concreto em face do meio ambiente. 

Nao obstante, com o fim de investigar o ultimo objetivo especifico proposto, que trata da 

mensuracao dos gastos ambientais nos postos de combustiveis e aspirando-se uma 

resposta no que tange o objetivo geral proposto, segue o ultimo item deste estudo. 

3.3 Interacao da Empresa com o Meio Ambiente e a Mensuragao dos Gastos 

Ambientais 

Tratando-se dos procedimentos operacionais para os residuos solidos, ar e agua, a metade 

dos entrevistados respondeu que utilizam o mesmo, todavia, nao informou que tipos de 

procedimentos utilizam, conforme grafico 12. 

• Utilizam procedimentos 
operacionais para os 
resfduos solidos, ar e 
agua 

• Nio utilizam 
procedimentos 
operacionais para os 
residuos solidos, ar e 
agua 

Grafico 12: Posicionamento das empresas quanto aos procedimentos operacionais para residuos 
solidos, ar e agua 

Fonte: Elaboracao Propria (2011) 
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Destaca-se que embora 50% dos entrevistados tenham afirmado possuir procedimentos 

operacionais para residuos solidos, ar e agua, estes nao sabiam informar como se 

desenvolvia o mesmo. Percebe-se aqui, nitidamente, que os postos simplesmente cumprem 

o essencial da legislacao, desconhecendo as medidas de protecao e a periculosidade do 

material manuseado para com o meio ambiente, e principalmente, para com a saude 

humana. 

No que concerne ao piano de gerenciamentos de residuos solidos perigosos, os 

entrevistados responderam conforme o grafico 13. 

Grafico 13: Posicionamento das empresas sobre o gerenciamento de residuos solidos perigosos 

Fonte: Elaboracao Propria (2011) 

Relevante destacar que, em confronto com o questionamento anterior (grafico 12), tem-se o 

resultado observado no grafico 13. Os entrevistados nao conhecem os procedimentos ou 

nao os possuem, todavia 80% afirmaram que confeccionam pianos de gerenciamento de 

residuos solidos. Nao se pode presumir algo diverso do citado anteriormente, pois as 

empresas simplesmente tern cumprido o minimo exigido da normatizacao, mas estao 

distante de uma boa gestao ambiental. 

0 mesmo posicionamento foi tratado no grafico 14, com relacao ao cronograma fisico e 

financeiro (solucoes tecnicas) para planejar como combater o impacto sobre os residuos 

solidos. 

• Fazum piano de 
gerenciamentos de 
residuos solidos 
perigosos 

• Nao Faz um piano de 
gerenciamentos de 
residuos solidos 
perigosos 
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• Possui cronograma fisico e 
financeiro para combater os 
residuos solidos perigosos 

• Nao Possui cronograma 
fisico e financeiro para 
combater os residuos 
sdlidos perigosos 

Grafico 14: Posicionamento das empresas sobre cronograma fisico e financeiro para combater 

residuos solidos perigosos. 

Fonte: Elaboracao Propria (2011) 

Aplica-se ao grafico 14 o mesmo mencionado no grafico 13. Ademais, 80% dos postos 

afirmaram possuir cronograma fisico e financeiro para a questao dos residuos solidos, mas 

repitam-se, estes desconhecem os procedimentos ou nao os possuem, o que demonstra 

que os pianos e cronogramas tern carater estritamente teorico. 

Os entrevistados que afirmaram existir solucoes tecnicas para planejar como combater o 

impacto oriundo dos residuos, indagados acerca de urn piano para eliminar as obrigacoes 

com o meio ambiente com menor custo e prazo de execucao, responderam como segue no 

grafico 15. 

• Tern urn piano para 
eliminaras obrigacoes 
com o meio ambiente 

• Niotem urn piano para 
eliminaras obrigacoes 
como meio ambiente 

• Existe em parte urn 
piano 

Grafico 15: Empresas que possuem, nao possuem ou em parte urn piano para eliminar as obrigacoes 

com o meio ambiente. 

Fonte: Elaboracao Propria (2011) 

Verifica-se que mesmo os 80% dos entrevistados que afirmaram ter cronograma fisico e 

financeiro para combate ao impacto dos residuos solidos, a maioria, precisamente 60%, nao 

tern urn piano para eliminar as obrigacoes com o meio ambiente. Ja 10% dessa amostra, 

afirmaram ter urn piano em parte, de acordo com as exigencias dos orgaos fiscalizadores. 
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Observe-se a contradigao os itens expostos nos graficos 14 e 15. Presume-se, que se existe 

urn cronograma de combate aos impactos oriundos dos residuos solidos, que sao altamente 

poluentes e configuram a principal obrigacao, tanto de prevengao como de reparacao, em 

relacao ao meio ambiente. Entao se pode afirmar que existe ao menos urn piano de 

minimizacao, ou urn piano de eliminacao em execucao. Ademais, os entrevistados que 

afirmaram ter urn piano em parte, nao souberam explica-lo, de modo que o relacionam com 

a simples imposicao da norma. 

0 grafico 16 trata das acoes preventivas e corretivas em situac6es de gerenciamento 

incorreto ou acidente, como rege a legislagao. 

• Realiza ac6es preventivas e 

corretivas em situacao de 

gerenciamento incorreto ou 

acidente 
• N3o realizam essas acdes. 

Grafico 16: Empresas que realizam ac6es preventivas e corretivas em situac§o de gerenciamento 

incorreto ou acidente. 

Fonte: Elaboracao Propria (2011) 

Percebe-se, no grafico 16 que 60% dos postos entrevistados possuem agoes preventivas e 

corretivas (pianos de contingencia) para os casos de gerenciamento incorreto ou acidentes. 

Todavia, este percentual ampara-se na exigencia legal, e os outros 40% sequer cumprem o 

que a norma determina. 

Dentre estes 60% foi perguntado sobre o controle financeiro de gastos, direitos e 

prevencoes, conforme o grafico 17. 
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• Nao possuem controle 

financeiro 

• Possui controle financeiro 

Grafico 17: Empresas que realizam acoes preventivas e possuem ou nao controle financeiro nos seus 

gastos, direitos e prevencoes 

Fonte: Elaboracao Propria (2011) 

As maiorias das empresas que afirmaram ter agoes preventivas e corretivas em situacao de 

gerenciamento incorreto ou acidente nao possuem controle financeiro. Assim, nao existe 

mensuracao dos gastos ambientais (custos e despesas), dos ativos e passivos ambientais 

(direitos e prevengoes). Ainda a esse respeito, vale evidenciar que quando todos os 

entrevistados responderam sobre as medidas financeiras utilizadas pela gestao (grafico 10, 

no item 3.2), nenhuma empresa mencionou o fluxo de caixa, ou seja nao ha urn controle e 

uma previsao de entradas e saidas financeiras das empresas. 

Ainda com relacao a gestao ambiental, no que concerne a urn piano de reutilizacao e 

reciclagem a recipientes, embalagens e outros residuos contaminados, o grafico 18 revela 

estes resultados. 

• Possuem um piano para 
reutilizacao e reciclagem 

• Nao Possuem um piano para 
reutilizacao e reciclagem 

Grafico 18: Empresas que realizam um piano de reutilizacao e reciclagem a recipientes, embalagens 

e outros residuos contaminados 

Fonte: Elaboragao Propria (2011) 

Em encontro aos valores ostentados no grafico 14, onde 80% dos entrevistados afirmaram 

possuir cronograma fisico e financeiro para a questao dos residuos solidos, ve-se no grafico 

18 que apenas 50% possuem um piano para reutilizagao e reciclagem de residuos. 

Percebe-se, diante desse confronto, que dos 80%, 30% possuem um cronograma 

comprovadamente tebrico, nao atingindo os fins propostos. 
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Ademais, ja se evidenciou a imprescindibilidade da gestao dos residuos solidos nos postos 

de combustiveis, pois alem destes serem considerados perigosos ainda demandarao gastos 

desnecessarios para a empresa, que atraves da reutilizagao ou reciclagem poderiam ser 

convertidos em lucro. 

Nao obstante, para compreender a visao dos gestores, hodierna e futuramente, com relacao 

ao passivo ambiental, constatou-se que 100% dos entrevistados afirmaram que reconhecem 

esses encargos potenciais das obrigacoes ambientais, No grafico 19, ainda com relacao a 

este reconhecimento, 70% afirmam que existe algum tipo de controle financeiro, todavia 

30% reconhecem que as mesmas nao tern controle. 

Possuem controle financeiro nos 
encargos provenientes das 
obrigacQes ambientais 

Nao Possuem controle financeiro 
nos encargos provenientes das 
obrigacoes ambientais 

Grafico 19; Empresas que possuem controle financeiro ou nao com relacao aos encargos 

provenientes das obrigacoes ambientais 

Fonte: Elaboracao Propria (2011) 

Diante do que foi analisado no grafico 19, acredita-se que este controle financeiro sobre os 

encargos provenientes das obrigacoes ambientais citados por 70% da amostra, representam 

os encargos enviados pelos contadores das referidas empresas, visto que, nos itens 

anteriores foi respondido que nao ha um controle financeiro para o patrimonio ambiental, 

bem como um fluxo de caixa, que demonstra as entradas e saidas financeiras decorrentes 

das atividades operacionais, de investimento e financiamento. 

Por fim, com intuito de sistematizar os dados mencjonados, jmpepde destacar que 50% dos 

entrevistados possuem procedimentos operacionais para residuos solidos, ar e agua, mas 

nao sabem informar como estes se desenvolvem; em contrapartida 80% confeccionam 

pianos de gerenciamento de residuos solidos e possuem cronograma fisico e financeiro 

para a questao dos residuos solidos; ademais, 10% afirmaram possuir um piano em parte, 

mas nao souberam explica-lo, de modo que a existencia deste, como a do cronograma e 

dos procedimentos operacionais se relaciona com a simples imposicao da norma. Verificou-

se que 60% dos postos entrevistados possuem acoes preventivas e corretivas por exigencia 
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legal, e os outros 40% sequer cumprem o que a norma determina; ainda percebeu-se que 

apenas 50% possuem um piano para reutilizacao e reciclagem de residuos. 
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4. C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

E necessario asseverar que o meio ambiente deve ser vislumbrado como um sistema no 

qual interagem fatores de ordem fisica, biologica e socio-econdmica, Um meio ambiente 

equilibrado, como versa a Constituicao Federal em seu art. 225, e um direito humano e 

fundamental, e toda a sociedade e responsavel pela preservagao ambiental, principalmente 

aqueles que utilizam grandes quantidades de recursos naturais. 

As questoes ambientais afetam diretamente o ser humano e devem ser tratadas com a 

importancia que Ihe e devida. A degradacao da qualidade ambiental e verificada na 

alteracao adversa das caracteristicas do meio ambiente. As empresas sao os principals 

agentes de poluicao, pois atraves de suas atividades que utilizam insumos e geram 

residuos, causam transformacoes, muitas vezes irremediaveis, no meio natural. 

Destarte, torna-se evidente o prejuizo a saude, a seguranca e ao bem-estar da populagao. 

Ademais, a degradagao tern gerado crises socio-economicas e politicas em todo o planeta, 

de modo que a aplicagao de metodos de gestao ambiental nas empresas e imprescindivel 

para o equilibrio da economia e o desenvolvimento sadio dos paises. 

Nesse Interim, a gestao ambiental, comega a ser encarada como um assunto estrategico, 

pois atraves desta pode-se estimular a qualidade ambiental e reduzir custos diretos e 

indiretos evidenciados nas empresas, alcangando-se um desenvolvimento economico 

sustentavel. 

No que se refere aos postos de combustiveis, deve-se relembrar que estes realizam 

atividade de utilidade publica, todavia possuem um alto risco para o meio ambiente. Os 

principals impactos oriundos desse setor sao: o risco de incendio e explosao causados pelo 

acumulo de combustiveis e seus vapores em estruturas subterraneas; o risco de 

perfuragoes de tanques e tubulag5es durante obras e movimentagoes; alem da 

contaminagao do solo e da agua subterranea por compostos toxicos e os efeitos a curto e 

longo prazo sobre a saude humana. 

Para regular a atividade existe uma gama de normas que devem ser observadas pelos 

empresarios, com o intuito de proteger o meio ambiente. Destaca-se que a Lei de Crimes 

Ambientais, que consagrou a responsabilidade objetiva da empresa e as multas prescritas 

para os postos de combustiveis podem chegar a cifras milionarias. Confirmam-se, a 

urgencia da utilizagao da gestao ambiental, com a obrigatoriedade trazida pela Lei n° 

12.305/2010, que instituiu a Politica Nacional de Residuos Solidos. 
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Restam, pois, apenas tres anos para a implementagao de Pianos proprios de gestao para as 

empresas que manuseiem residuos perigosos, como os postos de combustiveis. Desta feita, 

nao se pode mais adotar uma postura inerte ou simplesmente cumprir a norma sem atentar 

para os procedimentos praticos. 

Nao obstante, atraves da revisao bibliografica, verificou-se que existem diversas normas que 

regulam a atividade, sejam estas leis, instrugoes normativas, portarias ou resolugoes. De 

semelhante modo, pode-se inferir que a contabilidade ambiental caminha lado a lado, em 

grau de importancia, com o direito ambiental, e que muitas das normas mais recentes vem 

destacando a importancia da gestao, da mensuragao de valores e da existencia de equipes 

multidisciplinares no desenvolvimento das entidades. 

Com base nos dados coletados, pode-se concluir que os postos de combustiveis sao, em 

sua maioria, empresas de medio e grande porte, com estabilidade no mercado, sendo que 

60% tern mais de oito anos na atividade. No tocante ao gerenciamento do empreendimento, 

70% confeccionam relatorios semanais ou mensais, buscando um maior detalhamento. 

Ademais, todos os postos entrevistados utilizam o valor de faturamento como medida 

financeira, sendo que a margem de lucro e o segundo mais utilizado, com 60% do total. 

Com relagao as medidas nao-financeiras constatou-se que os postos de combustiveis 

entrevistados tern direcionado sua atengao para os topicos relacionados ao cliente, seja na 

captagao de um numero cada vez maior de consumidores ou na fidelizagao dos existentes. 

Em relagao ao passos previstos pela NPA 11, verificou-se que sao feitos relatorios, com 

medidas financeiras e nao financeiras e que 50% dos entrevistados possuem procedimentos 

operacionais para residuos solidos, ar e agua, mas nao sabem informar como estes se 

desenvolvem. 

Em contrapartida 80% confeccionam pianos de gerenciamento de residuos solidos e 

possuem cronograma fisico e financeiro para a questao dos residuos solidos; ademais, 10% 

afirmaram possuir um piano em parte, mas nao souberam explica-lo. Verificou-se que 60% 

dos postos entrevistados possuem agoes preventivas e corretivas por exigencia legal, e 

percebeu-se que apenas 50% possuem um piano para reutilizagao e reciclagem de 

residuos. 

Nao se pode evidenciar a aplicagao do terceiro passo, que trata da execugao propriamente 

dita do controle ambiental. Como dantes explanado, o descumprimento dessa etapa torna a 

empresa inadimplente em relagao ao meio ambiente, desse modo conclui-se que, diante da 
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desinformacao e nao efetividade dos pianos e cronogramas, mesmo existindo relatorios e 

controle basico, nao ha interacao real dos postos entrevistados com o meio ambiente. 

Comprovou-se que estes simplesmente tern cumprido o minimo da normatizacao, devido as 

penalizaeoes de sua nao observancia, alem disto, constatou-se que as empresas 

entrevistadas desconhecem a importancia de uma boa gestao ambiental, bem como estao 

muito aquem dos conceitos basicos sobre poluicao, degradacao, medidas de seguranca e 

gerenciamento de residuos solidos. 

Pode-se presumir que os principais gastos dos postos entrevistados, no que tange o meio 

ambiente, estao diretamente atrelados ao infimo investimento no treinamento do pessoal, o 

que consequentemente reflete em falhas humanas. No mesmo sentido, existirao gastos com 

a remediacao da poluicao e com multas por degradacao, visto que os postos nao possuem 

um planejamento concreto em face do meio ambiente. 

No mesmo sentido, para a implementacao de tecnicas de gestao ambiental e imprescindivel 

que exista uma cobranca do governo e da sociedade, bem como uma mudanca de postura 

das empresas. Os beneficios de uma gestao estrategica sao evidentes, infelizmente poucos 

empreendedores tern despertado para isso. Entretanto, ve-se que a Contabilidade Ambiental 

tern conquistado espaco no mercado e na academia, e e uma ciencia essencial ao bom 

desenvolvimento da gestao ambiental nas empresas. 

Sugere-se que as empresas nao esperem a obrigacao legal para aplicar tecnicas de gestao, 

principalmente no caso dos postos de combustiveis, em que existe um prazo para a criacao 

do piano de residuos solidos perigosos. Certamente e mais vantajoso adiantar-se a gastos 

com multas e recuperacao ambiental, investindo tais valores na gestao e no planejamento, 

que a longo prazo, retornarao a empresa. Assim, tratando-se da mensuracao dos ativos, 

passivos e gastos ambientais, sugere-se que na empresa exista um controle de seus gastos 

ambientais (custos e despesas), mensurando assim os mesmos. 

Sugere-se para trabalhos futuros invest igates sobre as Pratieas de Gestao Ambiental nos 

postos de combustiveis das principais cidades do Sertao Paraibano, no intuito de tracar um 

perfil, baseados nos resultados encontrados. Sugere-se tambem, um estudo para tracar 

alternativas de cunho gerencial com o objetivo de sanar as deficiencias no que tange o 

controle dos ativos e passivos ambientais. 
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A P E N D I C E 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

PARTE I - PERFIL DO ENTREVISTADO 

1 . Qual a sua posigao na empresa? 

( ) Proprietary e Gerente Geral/Presidente 

( ) Gerente Geral Contratado 
( ) Gerente Administrativo-financeiro 

( ) Outros: 

2. Ha quanto tempo trabalha em postos de gasolina? 

Anos: 

3. Ha quanto tempo esta nesta mesma empresa? 

Anos: 
4. Qual o tamanho da empresa? 

( ) Pequena ( ) Media ) Grande 

PARTE II - CARACTERIZACAO DA EMPRESA 

5. Ha quanto tempo esta empresa atua no mercado? 

Anos: 

6. Qual e o numero de funcionarios da empresa? 

a) Numero de funcionarios atuais: 

7. Quantas vezes por semana/mes e necessario reabastecer o tanque? Quantos litros de 

combustivel o posto vende por semana/mes? 

( ) De 1 a 2 vezes por 

( ) De 3 a 4 vezes por 

( ) 5 ou mais vezes por 

Numero de litros vendidos 

por 
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8. A qual bandeira este posto pertence? 

( ) B R 

( )TEXACO 

( )ESSO 

( ) IPIRANGA 

( ) Outros 

9. Caracteristica do posto: 

( ) Posto Revendedor - PR 

( ) Posto de Abastecimento - PA: 

( ) Instalagao de Sistema Retalhista - ISR: 

( )Posto Flutuante - PF: 

10. Tipo de licenciamento para venda de combustiveis: 

( ) Licenca Previa - LP 

( ) Licenga de Instalagao - LI 

( ) Licenga de Operagao - LO 

PARTE III - A S P E C T O S RELATIVOS A G E S T A O DA EMPRESA 

11. A empresa utiliza relatorios para a analise de seus resultados? 

( ) Sim, sao elaborados relatorios semanais 

( ) Sim, sao elaborados relatorios quinzenais 

( ) Sim, sao elaborados relatorios mensais 

( ) Sim, sao elaborados relatorios semestrais 

( ) Sim, sao elaborados relatorios anuais 

( ) Nao possui 

12. Quais as medidas financeiras utilizadas pela empresa? (SezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA necessario, assinalar 

mais de uma opgao) 

( ) Valor do faturamento 

( ) Faturamento estimado 

( ) Participagao do produto no faturamento 

( ) Margem de contribuigao 

( ) Margem de lucro 

( ) Fluxo de caixa 

( ) Valor do resultado 

( ) Endividamento 

( ) Rentabilidade do patrimonio 

( ) Custo unitario 

( ) Valor dos investimentos 

( ) Retorno sobre o investimento 

( ) Rotagao de estoque 

( ) Valor de mercado 

( ) Valor da empresa 
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) Preco do produto 

) Valor dos ativos 

) Valor do patrimonio 

) Valor economico agregado 

)NENHUMA 

) OUTRA. Especificar: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13. Quais as medidas nao financeiras utilizadas pela empresa? (SezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA necessario, 
assinalar mais de uma opgao) 

( ) Participacao no mercado 

( ) Evolucao do numero de clientes 

( ) Tempo de atendimento ao cliente 

( ) Rotatividade de empregados 

( ) Numero de reclamacoes 

( ) Tempo para solugao de reclamacoes 

( ) Qualidade do produto 

( ) Evolucao do numero de funcionarios 

( ) Fidelidade dos clientes 

( ) Perfil do consumidor 

( ) Volume de vendas 

( ) Capacidade de producao 

( ) Inovacao 

( ) Valor da marca 

( ) Investimento em treinamento 

( ) Investimento em propaganda 

( ) Investimento em modemizacao 

( ) Investimento em acao social 

( )NENHUMA 

( ) OUTRA. Especificar: 

PARTE IV - INTERACAO EMPRESA E MEIO-AMBIENTE (3 PASSOS DA NPA 11)E 

MENSURACAO DOS GASTOS AMBIENTAIS 

14. Existem procedimentos operacionais para os residuos solidos, ar e agua? 

( ) Sim. 

Quais? 

( ) Nao 

15. J a foi feito um piano de gerenciamento de residuos solidos perigosos? 

( )S im ( )Nao 

16. Existe um cronograma fisico e financeiro (solucoes tecnicas) para planejar como 

combater este impacto? 
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( )S im ( )Nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

16.1 Se houver este cronograma, existe um piano para eliminar as obrigacoes com o 

meio ambiente com menor custo e prazo de execugao? 

( )S im ( )Nao 

( ). Em parte.Especificar: 

17. Sao reaiizadas acoes preventivas e corretivas em situacdes de gerenciamento 

incorreto ou acidente? 

( ) Sim. 

Quais? 

( ) Nao 

19.1 Se existem essas acoes, ha um controle financeiro (gastos, direitos e 

prevencdes)? 

( )S im ( )Nao 

18. Ha um piano para reutilizacao e reciclagem a recipientes, embalagens e outros 

residuos contaminados? 

( ) Sim ( ) Nao 

19. A empresa reconhece atualmente e no futuro os encargos potenciais das 

Obrigacoes Ambientais? 

( )S im ( )Nao 

19.1 Caso reconheca, existe controle financeiro (gastos, direitos e prevencdes)? 

( ) Sim ( ) Nao 



A N E X O 



y . GOVERMO DO ESTADO DA PARANA 13/04/2011 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^0:$ SECRETARIA DE ESTADO DA RECE1TA - SER 

G F R F N C I A DF 1NFORMACOFS FCONOMICO-F ISOAIR , . | 

Corrtribuintes Enconfrados 

^ Razao Social •-. -, 

ABRANTES COMBUSTIVEIS LTDA 

CQURA & FIRMINQ LTDA 

DERIVADOS DE PETROLEO CHABQCAQ LTDA ' 

F J S COMERCIQ DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

GADELHA NETQ & ARAUJO LTDA 

GERALDO V1E1RA DE SOUttA 

HELPER FERREIRA DE M : JRA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ , , , 

HELIO GLAUBER GONCALVES 

I. E. COMERCIQ DE DERIVADOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE PETROLEO LIMITADA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ 

J ALVES BEZERRA . 

MARIA DE FATI MA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA 

PETROLEO BOM JESUS LTDA 

POSTO DE COMBUSTIVEIS COLORADO DA ESTACAO LTDA 

POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAMTES SAO LUiZ LTDA 

SOPEL SOUSA PETROLEO LTDA 

TERCEIRO MILENIO COMERCIQ DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

TIKO & TEKA COMERCIQ DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA 

17 Rsgisirofs) Er.corrtrado(c) 
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