
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

  

 
 
 
 
 
 

DANIELLE LEANDRO VIRGINIO 

 

 

 

 

COMPANHIAS ELÉTRICAS PARTICIPANTES DO ÍNDICE DE 
SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE) E SEUS INVESTIMENTOS 

AMBIENTAIS: UMA ANÁLISE PARA A CRIAÇÃO DE INDICADORES 
AMBIENTAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUSA - PB 
2013 



DANIELLE LEANDRO VIRGINIO 

 

 

 
COMPANHIAS ELÉTRICAS PARTICIPANTES DO ÍNDICE DE 

SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE) E SEUS INVESTIMENTOS 
AMBIENTAIS: UMA ANÁLISE PARA A CRIAÇÃO DE INDICADORES 

AMBIENTAIS 
 
 
 
 
 
Monografia apresentada ao Curso de 
Ciências Contábeis do CCJS da 
Universidade Federal de Campina 
Grande, como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharela em 
Ciências Contábeis. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Orientadora: Professora Ma. Janaina Ferreira Marques de Melo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUSA - PB 
2013 



DANIELLE LEANDRO VIRGINIO 

COMPANHIAS ELETRICAS PARTI CI PANTES DO INDICE DE 

SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE) E SEUS INVESTIMENTOS 

AMBIENTAIS: UMAANALISE PARAACRIAQAO DE INDICADORES AMBIENTAIS 

Esta monografia foi julgada adequada para a obtencao do grau de Bacharel em Ciencias 

Contabeis, e aprovada na forma final pela Banca Examinadora designada pela Coordenacao 

do Curso de Ciencias Contabeis do Centro de Ciencias Jurldicas e Sociais da Universidade 

Federal de Campina Grande - PB, Campus Sousa. 

Monografia aprovada em / / 

BANCA EXAMINADORA: 

Prof.3 Me. Janaina Ferreira Marques de Meio - Orientadora. 

Prof.3 Dra. Maria de Fatima Nobrega Barbosa 

Prof.0 Me. Orlando Gomes da Silva 



DECLARACAO DE AUTENTICIDADE 

Por este termo, eu, abaixo assinado, assumo a responsabilidade de autoria do conteudo do 

referido Trabalho de Conclusao de Curso, intitulado:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Companhias eletricas participantes 

de Indice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e seus investimentos ambientais: uma 

analise para a criagao de indicadores ambientais", estando ciente das sancoes legais 

previstas referentes ao plagio. Portanto, ficam a instituigao, o Orientador, e os demais 

Membros da Banca Examinadora isentos de qualquer a$ao negligente da minha parte, pela 

veracidade e originalidade desta obra. 

Sousa/PB, de de 2013. 

Danielle Leandro Virginio 



Dedico esta, bem como todas as minhas 

demais conquistas, aos meus amados pais 

(Francisco Virginio e Joseni Pedrosa), e a 

toda a minha familia que, com muito carinho e 

apoio nao mediram esforcos pra que eu 

chegasse ate esta etapa da minha vida. 



AGRADECIMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A cada vitoria o reconhecimento devido ao meu Deus, pois so Ele e digno de toda honra, 

gloria e louvor. Senhor obrigada por toda a forca e coragem durante toda esta longa 

caminhada, 

Agradeco a minha grande familia, pelo amor e apoio de sempre. Meus pais, meus irmaos 

Guilherme e Dayane, meus avos e a minha tia Maria pela convivencia e amparo do dia a 

dia, por sempre sonharem e idealizarem a conclusao do meu curso, demonstrando alegria 

pela minha vitoria alcancada. 

Ao meu esposo, Ramiro, obrigada por todo amor e carinho que tens me dedicado, pela 

paciencia, pelo incentive pela forca e apoio nos momentos de dificuldades, 

Agradeco a todos os professores que me acompanharam durante a graduacao, 

desempenhando com dedicacao as aulas ministradas, e pelo conhecimento transmitido, em 

especial a Prof.3 Me. Janaina Ferreira Marques de Meio pela paciencia na orientacao e 

incentive colaborando de forma fundamental nesse trabalho, tornando possivel a conclusao 

desta monografia. 

A todos e aos amigos e colegas, agradeco por acreditarem em mim, no meu potencial, na 

minha profissao, nas minhas ideias, nos meus devaneios, principalmente quando eu nem 

mais acreditava, obrigada pelo incentivo e pelo apoio constantes. 



"Toda pessoa deve decidir se andara na luz do 

altruismo criativo ou na escuridao do egoismo 

destrutivo, Este e o julgamento, A pergunta 

mais urgente e persistente da vida e: o que 

voce esta fazendo pelos outros?" 

(Martin Luther King) 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O aumento gradativo da populacao, a busca pelo desenvolvimento economico industrial e o 
avanco tecnologico trouxeram consequents drasticas ao meio ambiente. Por outro lado, 
devido as pressoes internas e extemas, as empresas procuram adquirir uma nova postura 
frente aos problemas ambientais, desenvolvendo acoes que contribuam para a preservacao. 
A Contabilidade vem a ser urn canal ou instrumento de comunicacao entre a empresa e 
seuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders, evidenciando e mensurando os eventos ambientais. O presente estudo 
buscou analisar a variacao dos itens ambientais no periodo de 2008 a 2012 nas companhias 
eletricas participantes da carteira ISE 2012, verificando o relacionamento da empresa com o 
meio ambiente e a correlacao entre os indices ambientais encontrados com o Ativo, Passivo 
e Despesa Ambiental, com o total dos Ativos, Passives e Despesas Operacionais. Trata-se 
de uma pesquisa descritiva, qualitativa e quantitativa, na qual foi feita a analise de conteudo, 
a qual possibilitou a verificacao e o estabelecimento de relacoes entre variaveis, 
demonstrando os percentuais de investimento de tal relacao. Foi constatado que, das 
empresas estudadas a que mais investiu em Ativo Ambiental foi a COPEL, e a que 
apresentou maior Passivo Ambiental foi a CESP, e em Despesa Ambiental foi a 
TRACTEBEL. 

Palavras-chaves: Contabilidade, Evidenciacao Ambiental, Itens Ambientais. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The gradual increase of the population, the search for economic industrial and technological 
advancement have brought drastic consequences for the environment. Moreover, due to 
internal and external pressures, companies are looking to acquire a new attitude regarding 
environmental problems, developing actions that contribute to preservation. Accounting 
becomes a channel or means of communication between the company and its stakeholders, 
demonstrating and measuring environmental events. The present study aimed to analyze the 
variation of environmental items in the period from 2008 to 2012 in the utilities portfolio ISE 
2012 attendees checking the company's relationship with the environment and the 
correlation between environmental indices found with Active, Liabilities and Environmental 
Expenses, with the total assets, liabilities and expenses. This is a descriptive, qualitative and 
quantitative, which was made in the content analysis which allowed the determination and 
the establishment of relationships between variables, showing the percentage of investment 
in such a relationship. It was observed that among the studied companies that invested most 
in Environmental Active was Copel, and with the highest was CESP environmental liabilities, 
environmental and expense was TRACTEBEL. 

Keywords: Accounting, Environmental Disclosure, Environmental Items 
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1 A S P E C T O S INTRODUTORIOS 

Ultimamente esta havendo uma intensificagao de debates sobre a gestao ambiental, a 

responsabilidade social e a sustentabilidade, estando cada vez mais frequentes em toda a 

midia, havendo uma mobilizagao de varios entes como govemos, cientistas, pesquisadores, 

economistas e da sociedade em geral, sendo decorrente dos graves problemas ambientais 

que estao surgindo, a exemplo das alteracoes climaticas e a extincao de varias especies da 

fauna e da flora, como tambem a escassez dos recursos naturals renovaveis ou nao, 

comprometendo a sobrevivencia das geragoes presentes e futuras. 

Diante do exposto, na visao de Ribeiro (2010), as imposicoes governamentais, as pressoes 

da sociedade e o risco de lucros reduzidos por penalidades, estao obrigando as empresas a 

promover discussoes e pesquisas que busquem desenvolver maneiras de reduzir e evitar a 

emissao de agentes poluentes, como o desenvolvimento de tecnologias adequadas que 

contribuam para reduzir o nivel de poluicao. 

De acordo com Suzin (2012), as movimentacoes sociais sobre as questoes ambientais, em 

ambito global, tiveram inicio ha aproximadamente quatro decadas, mais precisamente em 

1972, com a Conferencia Mundial de Estocolmo, considerando pela primeira vez que a 

producao e o consumo dos paises ricos sao uma das causas da degradacao da natureza, 

marcando assim uma nova etapa da preocupagao ambiental, tendo inicio as discussoes 

sobre o tema no decorrer dos anos seguintes, como em 1987, onde foi langado o Relatorio 

Nosso Futuro Comum, estabelecendo o conceito de desenvolvimento sustentavel. Em 1992 

aconteceu a Eco 92, que estabeleceu as bases para os documentos de controle de 

emissoes de gases de efeito estufa, dando inicio a uma longa historia da discussao 

ambiental, com discussoes no decorrer de varios outros anos ate os dias de hoje. 

Recentemente aconteceu a Conferencia das Nacoes Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentavel, a Rio+20, nos dias 26 de maio a 4 de junho de 2012, que segundo Ferro (2012) 

foi urn debate mundial sobre a questao meio ambiente, onde tentou-se obter urn ajuste da 

opiniao mundial sobre a situacao climatica da terra, os riscos da especie humana frente as 

agoes a que se submete o planeta terra, dentre outros temas em que a questao ambiental e 

social estao inseridos, exigindo novas bases para o desenvolvimento em que se preserve os 

recursos naturais, o incentivo a justiga e se promovam as condigoes mais elementares do 

direito humano, a vida, a dignidade, a qualidade de vida. 
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De acordo com a revista Veja (2012), o documento final da Rio+20, intitulado "O Futuro que 

Nos Queremos", aborda a forma de promover uma economia verde, para que freie a 

degradagao do meio ambiente, combatendo a pobreza e reduza as desigualdades, nao 

sendo apontadas as origens dos recursos nem os meios de implementagao para essa 

transformagao, onde de acordo com muitos criticos, o resultado final nao alcangou as 

expectativas. 

Diante dessas afirmagoes sobre as questoes ambientais, Pinheiro (2011) ainda menciona 

que e preciso adotar urn novo estilo de desenvolvimento que combinem ao mesmo tempo 

eficiencia economica, justiga social e preocupagao ecologica. 

O aumento gradativo da populagao e a busca pelo desenvolvimento economico e industrial 

como tambem o avango tecnologico e o progresso incontrolado, trouxeram eonsequencias 

drasticas ao meio ambiente e a propria sociedade, havendo o aumento do uso dos recursos 

naturais para atender a demanda como tambem problemas sociais referindo-se as 

, desigualdades existentes (FAGUNDES, 2012). 

Romeiro (2001, p. 5) afirma que: 

E preciso criar o quanto antes as eondicoes socioeconomicas, institucionais 
e culturais que estimulem nao apenas urn rapido progresso tecnologico 
poupador de recursos naturais, como tambem uma mudanca em direcao a 
padroes de consumo que nao impliquem o crescimento continuo e ilimitado 
do uso de recursos naturaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita. 

A esse respeito, pode-se afirmar que encontrar formas de conciliar ou adequar o modelo 

economico atual com urn ambiente sustentavel e relevante, visto que, exige-se uma nova 

postura em relagao as questoes ambientais, economicas e sociais, na qual se elimine ou 

minimize os impactos ao meio ambiente, prevenindo a dos recursos naturais. 

Para as organizagoes e economistas, durante muito tempo, o meio ambiente era tido 

apenas como fonte supridora de materias-primas, insumos para o processo produtivo, sendo 

considerados como inesgotaveis, e que o crescimento economico poderia continuar 

indefinidamente sem se preocupar com o fim desses recursos (OLIVEIRA, 2004). 

Carvalho (2007, p. 77) afirma que, alem de fornecedor de insumos para as empresas, "o 

meio ambiente e o principal receptor do resultado do fluxo de seu funcionamento, ou seja, 

dos dejetos, em decorrencia da incapacidade de sua reciclagem automatiea". 
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Em virtude desses fatos, constata-se que as empresas so visavam o seu desenvolvimento e 

consequentemente o crescimento economico, a eficiencia do sistema produtivo, ja que os 

recursos ou insumos eram disponiveis e obtidos de forma abundante, sem haver a 

preocupagao com a escassez dos mesmos, levando as questoes ambientais para segundo 

piano. 

De acordo com Oliveira (2004), as relacoes entre economia e meio ambiente, foram 

ignoradas ou relegadas para segundo piano pela maioria dos economistas, comecando a 

dar importancia apos os choques de petroleo na decada de 70, que causaram graves 

turbulencias economicas em praticamente todos os paises, e dos efeitos que eram cada vez 

mais visiveis da poluicao no planeta, que se assim continuassem, poderiam comprometer de 

maneira irremediavel a propria viabilidade de vida na Terra. 

De acordo com Ribeiro (2010, p. 3): 

Empresas de todo o mundo se ajustaram, ou estao em processo de 
ajustamento, com vistas a sua continuidade e expansao no mercado, agora 
internacional, que exige produtividade, eficacia, eficiencia, racionalizacao, 
agilidade, qualidade tecnica e ambiental. 

Com base na literatura vigente e noticias da midia, conclui-se que a sociedade esta cada 

vez mais se conscientizando e cobrando do governo e das organizagoes atitudes 

responsaveis perante o meio ambiente. O desenvolvimento de agoes que contribuam para a 

preservagao, assim como medidas socialmente responsaveis de forma a eliminar ou 

minimizar os impactos negativos para a sociedade e o meio ambiente estao sendo motivo 

de preocupagao com a qualidade de vida das geragoes futuras, tendo em vista que ao longo 

do tempo esta cada vez mais nitida a devastagao e o esgotamento de determinados 

recursos naturais renovaveis ou nao. 

Outra conclusao sobre o tema consiste na importancia que as empresas precisam ter a 

respeito das exigencias impostas da sociedade sobre o meio ambiente. De forma 

consciente e racional, para manter competitividade, estas necessitam obter os recursos 

necessarios para a sua sobrevivencia, tendo que conciliar o crescimento economico com a 

preservagao ambiental e justiga ou igualdade social, ou seja, urn desenvolvimento 

sustentavel. 
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Alem de adotar e desenvolver acoes socioambientais as organizacoes devem evidencia-las 

de forma que oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders (usuarios da informacao) tenham acesso as mesmas e que 

estas contribuam para a tomada de decisao. 

Conforme Carvalho (2007, p. 17): 

As empresas possuem urn poderoso instrumento de comunicacao entre si, 
seus fornecedores, clientes, investidores, o fisco, o governo, os 
concorrentes e a sociedade. Este instrumento, obrigatorio para todas as 
empresas, e a contabilidade, que, por meio de registros e demonstratives, 
deve apresentar a posicao de seu patrimonio, incluindo bens, direitos, 
obrigagoes e resultado de seu funcionamento durante urn determinado 
tempo. 

Neste mesmo cenario, encontram-se as companhias de energia eletrica, que podem ser 

consideradas a alavanca do desenvolvimento de urn pais, sendo fonte principal de toda a 

energia, e que tambem tern que se adequar a uma economia ambientalmente sustentavel, 

para que, como as demais, consiga manter-se no mercado. 

Braga et al. (2007, p. 12) menciona que a energia eletrica e "essencial para a vida humana e 

faz parte da forca motriz do desenvolvimento economico", sendo urn dos altos custos que o 

progresso exige a geracao de energia. Como mesmo afirma a Eletrobras (2012) a energia e 

urn dos insumos basicos das atividades economicas. 

De acordo com a AN EEL (2008): 

Durante todo o seculo XX, a oferta farta de energia, obtida principalmente a 
partir dos combustiveis fosseis como o petroleo e carvao'mineral, deu 
suporte ao crescimento e as transform a goes da economia mundial. Ja nos 
primeiros anos do seculo atual, o cenario mudou a ser colocado a prova por 
uma nova realidade: a necessidade do desenvolvimento sustentavel. 

O aumento do consumo de energia esta relacionado, segundo o IG (IBGE), ao grau de 

desenvolvimento do pais, como tambem ao maior acesso aos bens de consumo, tendo em 

vista que para que haja desenvolvimento e necessario que se tenha uma forca motriz e esta 

esta concentrada em grande parte em alguma fonte de energia. 

No Brasil, a matriz energetica e uma das mais diversificadas e equilibradas do planeta, 

sendo composta, de acordo com a ANEEL, por usinas hidreletricas, termeletricas, nucleares, 

parques eolicos e paineis solares, estando concentrada em grande parte em hidreletricas, 
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tendo como vantagem ser considerada fonte "limpa", e o pais esta priorizando e investindo 

na produeao de energia renovavei (ROLLEMBERG, 2012). 

Viana (2008, p. 3) completa que apesar da energia hidreietrica ser considerada fonte iimpa, 

"o desenvolvimento dessa fonte de energia em larga escala, em todo o territorio nacional 

nao se processou, obviamente, sem a ocorrencia de significativos impactos ambientais". 

Takeuchi (1988zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud LIMA DA SILVA, 2007) afirma que a energia hidreietrica oferece 

vantagens e desvantagens, como vantagens e uma fonte idealmente renovavei, nao 

poluente, e bastante eficiente e o seu reservatorio pode ser utilizado para multiplos usos. 

Apresentando tambem os seus efeitos negativos como modificacao da paisagem natural, e 

dos impactos a fauna e a flora, devido muitas vezes as inundacoes de grandes areas de 

terras agricolas, florestas, campos e ate a relocagao de pessoas, podendo causar 

problemas economicos, sociais e culturais a regiao afetada. 

Apesar das desvantagens em se produzir energia, as companhias hidreletricas, 

principalmente as que fazem parte da Carteira ISE, de acordo com os relatorios ambientais 

publicados, buscam desenvolver politicas e praticas socioambientais. Estas devem estar de 

acordo com a legislacao vigente, buscando sempre o aprimoramento, para urn melhor 

desempenho de suas atividades e consequentemente uma reducao dos impactos causados, 

o desenvolvimento de programas que buscam a prevencao, monitoramento e recuperacao 

das areas em seu entorno alem de programas socioeducativos para a populacao local. 

De acordo com a BM&FBOVESPA (2012) o ISE e urn indice que mede o retorno medio de 

uma carteira teorica composta por acoes mais Ifquidas da Bovespa, e as empresas que a 

compoe se destacam em responsabilidade social e sustentabilidade empresarial. 

Ainda conforme Lima da Silva (2007), diante dos impactos causados pelas hidreletricas e 

por pressoes das areas atingidas, como os alagamentos, o Estado Brasileiro instituiu em 

1988 uma compensacao financeira a ser paga pelas usinas hidreletricas aos estados e 

municipios afetados, pelo uso dos recursos hidricos para a geracao de energia eletrica, ou 

seja, pelo uso de um bem ambiental para o desenvolvimento de uma atividade economica, 

buscando compensar as externalidades negativas provocadas pela sua implantagao e 

operacao, onde esse recurso deve ser utilizado na minimizacao dos impactos negativos, no 

desenvolvimento economico e socioambiental, na melhoria das condicoes locais e que 

tenham como interesse a preservacao ambiental. 

Abdo (2003), diretor geral da ANEEL, afirma que o Brasil precisa de mais e melhor energia 

para atender as suas necessidades de crescimento e de melhoria da qualidade de vida da 
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populacao, devendo aproveitar melhor o seu potencial hidraulico, diversificar a sua matriz 

energetica, utilizar fontes alternativas, desenvolver novas tecnologias para produzir mais 

energia a menor custo e com respeito ao meio ambiente, devendo esta estar ao alcance de 

todos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Delimitagao do tema e problematica 

BragazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2007) afirma que o desenvolvimento sustentavel esta sob tres pilastras de 

responsabilidade social e ambiental, que sao o capital social com alocacao de recursos, que 

permite o crescimento economico local; o retorno economico, que e a utilizacao de forma 

eficiente e eficaz dos recursos de forma a trazer retornos aos seus stakeholders; e o 

respeito ao meio ambiente, que e a utilizacao de uma gestao ambiental na empresa para 

que possa impedir os impactos negativos para sociedade e o meio ambiente. 

O autor supracitado tambem explana que "a gestao ambiental significa incorporar a gestao 

estrategica da organizacao principios e valores que visem ao alcance de urn modelo de 

negocio focado no desenvolvimento sustentavel" (OP CIT, p. 14). 

A preocupacao ecologica tern afetado o ambiente empresarial, daquelas que estao 

conscientes de seu papel como fomentadoras de uma consciencia socioambiental, pois esta 

tendo que implantar uma nova funcao administrativa em sua estrutura para cuidar dos 

assuntos relacionados com o meio ambiente, como os impactos negativos a sociedade. 

De acordo com Carvalho (2007, p. 75)"[...] a moderna administracao ja consegue considerar 

e inserir a protecao ambiental dentre seus objetivos e ja pode visualizar que a empresa se 

relaciona com o meio ambiente e que esta relacao deve ser de maneira sustentavel", 

utilizando os recursos naturais de forma eficiente e eficaz sem esgota-lo ou degrada-lo. 

Conforme Ribeiro (2010, p. 11): 

As pressoes por melhoria da qualidade ambiental partiram dos ecologos, 
ganharam as comunidades e espalharam-se: chegaram as esferas 
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governamentais, aos organismos internacionais, aos acordos, tratados e 
regulamentacoes do comercio jnternacional, as inst i tu tes de credito 
mundial etc. Se tudo isso nao foi o gerador, foi o grande propulsor da 
consciencia de responsabilidade social por parte das empresas. 

Os problemas causados ao meio ambiente em decorrencia da acao do homem tern sido 

objeto de varios estudos de diversas areas do conhecimento, e as Ciencias Contabeis, por 

sua vez, atraves de uma vertente da contabilidade, a Contabilidade ambiental, estuda de 

forma mais especifica a area ambiental, colaborando como ferramenta de mensuracao e 

evidenciacao das responsabilidades ambientais de cada ente, atraves dos relatorios 

contabeis, mensurando de forma transparente e fidedigna todas as acoes da empresa com 

relacao ao meio ambiente. 

No que diz respeito ao objetivo da contabilidade ambiental, Ribeiro (2010, p. 45) menciona 

que e: 

Identificar, mensurar e esclarecer os eventos e transagoes economico-
financeiro que estejam relacionados com a protecao, preservacao e 
recuperacao ambiental, ocorridos em urn determinado periodo, visando a 
evidenciacao da situacao patrimonial de uma entidade. 

A contabilidade elabora parametros de forma a acompanhar o desenvolvimento da empresa 

e a sua relagao com o meio ambiente no que diz respeito a evolucao economica e 

patrimonial de tal relacao (PAIVA, 2009). 

Sendo util para a sociedade para que ela possa monitorar as acoes e praticas das empresas 

com relacao ao meio ambiente. 

A Contabilidade Ambiental ira desempenhar sua fungao ao lado das demais ciencias, na 

protecao e preservacao ambiental de forma a auxilia-las por meio de seus demonstratives 

qual e a situacao financeira, economica, fisica da entidade, de forma a satisfazer as 

necessidades informativas dos interessados, como tambem auxilia-los na tomada de 

decisao (RIBEIRO, 2010). 

Vista a importancia e relevancia em buscar estar de acordo com os "padroes ambientais", 

que sao as condicoes de manutengao e preservacao do meio ambiente imposta pelos 

agentes intemos e externos a empresa que sao todos desde os funcionarios aos 

investidores, verifica-se uma problematica em divulgar essas informacoes para que todos os 



24 

seus usuarios tenham acesso a mesma e possam realizar suas analises e tomadas de 

decisao de forma eficiente e eficaz. 

Paiva (2009) menciona que, o que pode levar ou nao as empresas a divulgar as suas 

demonstragoes, e o processo de insergao no ambiente mundiai no que se torna 

indispensavel a evidenciagao e divulgagao de uma consciencia ambiental desenvolvida ja 

que e imprescindivel o atendimento de requisitos ambientais, como tambem evitar multas e 

problemas judiciais, e a protegao da sua imagem e credibilidade e com isso poder tambem 

manter e conquistar novos clientes. 

Desta forma, outra problematica na questao ambiental e a evidenciacao dessas 

informagoes. Existem varias causas, como Carvalho (2008) afirma que podem fazer com 

que as empresas nao evidenciem as informagoes ambientais, levando a omissao de 

informagoes ambientais em seus demonstrativos. 

Consciencias como estas, segundo Junior Bergamine (2000), estao ultrapassadas fazendo 

parte de uma epoca, em que havia a falta de regulamentagao visando a protegao ambiental, 

a frouxidao da fiscalizagao, o reduzido nivel de conscientizagao tanto do empresariado 

quanto da sociedade, dentre outros. Outro ponto e fato de que a contabilidade tradicional 

nao evidenciava os custos ambientais, por nao serem exigidos pela sociedade. 

No contexto atual percebemos que atitudes e visoes como estas estao totalmente 

inadequadas a realidade atual, as empresas que querem manter-se no mercado estao 

sendo obrigadas a adotar atitudes socioambientais e ecologicamente corretas, tendo em 

vista as pressoes tanto da sociedade como economicas, e para que os usuarios e 

interessados tenham acesso a essas informagoes, estas devem ser evidenciadas. 

De acordo com a revista Veja, em sua edigao especial sobre o Rio+20, de 13 de junho de 

2012, menciona que hoje os consumidores estao pressionados, nao admitindo a compra de 

produtos de companhias que os fabriquem desrespeitando os limites da terra, avessas aos 

cuidados de extragao e produgao, alheias ao controle de poluigao e contaminagao. 

Como cita Alberton, Carvalho e Crispin (2003), para aquelas empresas que buscam atender 

as novas necessidades do mercado competitivo e de todos os agentes envolvidos, o qual 

exige dos empresarios uma gestao socialmente responsavel, para buscar a continuidade da 

empresa, devem atender as necessidades, buscando dar enfase no aspecto ambiental. 

Junior Bergamine (2000, p. 3007) afirma que: 
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A crescente regulamentacao, o aumento da fiscalizacao e o incremento no 
nfvel de conscientizacao do empresariado e da sociedade promovem 
pressoes que induzem a internalizacao dos custos ambientais por parte das 
empresas, isto e, difunde-se o principio de "quern polui paga". 

Onde podemos observar a crescente preocupagao com o meio ambiente, tendo em vista 

que alem de prejudicar a imagem da empresa perante os consumidores e de perder valor no 

mercado, como dificuldades em obter emprestimos bancarios ou qualquer outra fonte de 

financiamentos, podendo ainda sofrer penalidades se cometer alguma infragao contra o 

meio ambiente, ressaltando assim a necessidade e importancia de se ter uma consciencia 

socioambiental e buscar evidenciar, isto e, tornar claro sua responsabilidade social e 

ambiental (COSTA; MARION, 2007). 

Pereira, Carvalho e Parente (2011), destaca que muitas vezes nao ha necessidade da 

empresa realizar vultosos desembolsos financeiros, para adaptar-se a esta nova realidade 

ambiental, nela pode-se incorporar as suas rotinas atividades que agregam valor para a 

empresa e simultaneamente beneficiam a sociedade. 

Apesar de custar caro tanto paras as empresas quanto para os govemos promover as 

alteracoes para que possa seguirde maneira sustentavel, Suzin (2012, p. 85) afirma que: 

Pesquisas indicam que, a longo prazo, desenvolver novas tecnologias 
limpas pode ser lucrativo para as empresas, tanto por tornar possfvel que a 
producao tenha gastos menores, quanto por atender a uma faixa crescente 
de consumidores que preferem produtos de empresas socialmente 
responsaveis. 

A contabilidade conforme Freitas e Strassburg (2007), para cumprir adequadamente o seu 

papel devera registrar e controlar todos os atos praticados pela empresa no 

desenvolvimento de sua atividade que afetam o seu patrimonio e isto servira tambem para o 

fornecimento de informagoes a todos aqueles que estao interessados no negocio da 

empresa, onde o nao registro de dados considerados relevantes, como os impactos ao meio 

ambiente, as informagoes fornecidas poderao tornar-se enganosas para quern delas se 

utiiizar. 

Costa e Marion (2007), afirmam que caso os responsaveis da empresa verifiquem qualquer 

irregularidade nas informagoes ambientais fornecidas, como nao estar dentro dos padroes 

estabelecidos pela legislagao, ou por qualquer outro motivo, tentarem omiti-las, distorcendo 
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assim as informagoes contabeis, podem incorrer em urn ato criminoso, onde a empresa (ou 

seus responsaveis) podera ser responsabiiizada administrativa, civil e penalmente, alem de 

provocar serios impactos em sua situagao patrimonial. 

Ribeiro (2010, p. 39) diz que, do ponto de vista macro, e muito dificil valorar os recursos 

ambientais existentes, porem "do ponto de vista da contabilidade, o que se pode medir e 

fazer constar, nas demonstragoes contabeis, sao os eventos e transagoes economico-

financeiros, que refletem a interagao da empresa com o meio ambiente". 

Com isso Costa e Marion (2007, p. 4) completa que: 

Sob o ponto de vista da empresa, a Contabilidade Ambiental busca 
mensurar qual e o seu patrimonio ambiental e com qual eficiencia e 
utilizada, fornecendo informagoes economicas e financeiras sobre a 
protegao, preservagao e recuperagao ambiental. Isso pode contribuir para 
que os gestores possam tornar melhores decisoes sobre as operagoes da 
empresa. 

Apesar da dificuldade na valoragao e mensuragao economica das questoes ambientais, uma 

ferramenta bastante util a ser utilizada sao os indicadores ambientais, que como cita Junior 

(2000, p. 308) "visam fornecer parametros que permitem qualificar o desempenho ambiental 

das empresas", que auxiliam no controle e no gerenciamento dos aspectos ambientais, 

funcionando como medidas para conferir transparencia aos negocios da empresa, 

facilitando o entendimento doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders. 

Junior (2000) cita alguns tipos de indicadores, como os de emissoes, de gestao ambiental, 

de usos de recursos, de impactos ambientais e economico-financeiros, afirmando ainda que 

os indicadores podem ter as seguintes caracteristicas, podendo ser eomparaveis, 

verificaveis, compreensfveis, mensuraveis, podendo assumir os seguintes formatos: 

medigao direta, relativos, normalizados, agregados e qualitativos, contribuindo assim para 

urn melhor entendimento dos usuarios. 

O Sistema FIRJAN (2008) afirma que os indicadores de desempenho ambientais permitem 

avaliar, comparativamente, o desempenho ambiental de uma organizagao com os diferentes 

aspectos ambientais, como o consumo de agua, de energia eletrica e geragao de residuos, 

possibilitando a geragao de analises, conclusoes e tomadas de decisao estrategicas. 
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Com base nesta tematica, este estudo pretende responder a seguinte pergunta-chave:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Qual 

a relacao existente entre os itens ambientais e o total dos itens patrimoniais no 

periodo de 2008 a 2012 nas companhias eletricas participantes da carteira ISE 2012? 

1.2 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.1 Objetivo geral 

Analisar a variacao dos itens ambientais no periodo de 2008 a 2012 nas companhias 

eletricas participantes da carteira ISE 2012. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 2 .2 Objetivos especificos 

• Descrever as principals praticas ambientais divulgadas pelas empresas. • 

• Verificar a proporcao entre investimentos ambientais e os investimentos totais 

encontrados. 

• Relacionar proporcionalmente as obrigacoes ambientais com o passivo total. 

• Identificar a relacao em percentual entre as despesas ambientais e os gastos totais. 

• Comparar os resultados ambientais encontrados entre as hidreletricas estudadas. 
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1.3 Justificativa 

Com o aumento gradativo da conscientizagao em relacao ao meio ambiente, tanto por parte 

da sociedade, como do governo e empresas, ja iniciaram uma importante discussao sobre 

os caminhos do crescimento, observa-se que a medida que a populagao e o consumo 

aumentam, a questao ambiental exige solucoes novas e cada vez mais influenciam o 

planejamento e a tomada de decisao (FIRJAN, 2008). 

Sao varios os motivos que podem levar a uma empresa a evidenciar as informagoes 

ambientais. Poderao estar relacionadas como uma atitude propria frente aos problemas 

ambientais; por forcas externas atraves dos clientes; dos investidores que estao cobrando 

certificacoes com relacao a postura ambiental; e, dos fomecedores que ja vem adotando 

uma postura ambiental (CARVALHO, 2007). 

Verifica-se que toda a sociedade esta cada vez mais envolvida nesse processo de mudanca 

da consciencia e exigindo mais e mais que as empresas adquiram essa consciencia e 

ponham em pratica no desenvolvimento de suas atividades. 

As organizacoes e os governos estao buscando desenvolver leis e medidas que abranjam 

as questoes ambientais de forma eficiente, para que possam punir os que nao estejam de 

acordo com as leis socioambientais, ou que tenha causado algum dano ao meio ambiente, 

funcionando assim como medida preventiva e corretiva, desempenhando urn papel 

fundamental na protegao da natureza e na qualidade ambiental, sendo a prevengao da 

degradagao a melhor forma de se proteger o meio ambiente (BOTELHO, 2012). 

Gomes (2005) cita que e obrigagao do Estado, de acordo com a Constituigao Federal, 

promover o bem-estar social, devendo reconhecer o direito do ser humano de viver em urn 

ambiente saudavel e adequado, ao mesmo tempo que define as responsabilidades e 

deveres em relagao a protegao, conservagao e recuperagao do ambiente. 

De acordo com Braga era/. (2007, p. 1): 

Para que haja um desenvolvimento social local, todos os atores sociais 
devem participar das acoes sociais e ambientais, inclusive das polfticas 
publicas, pois o governo, individualmente, nao tern condigao de resolver a 
complexa condicao social na qual o pais esta inserido. 
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Para Ribeiro (2010) a solucao dos probiemas de ordem ambiental exige o empenho de 

todos os segmentos da sociedade, bem como o desenvolvimento dos diversos ramos do 

conhecimento e estes contribuindo com as suas especificidades. 

Romeiro (2001, p. 15) afirma que "em relacao aos recursos naturais, so muito recentemente 

os agentes economicos passaram a sofrer restricoes em relacao a forma como vinham 

usando", sendo concentrada sobre aquelas atividades cujos efeitos degradantes atingiam a 

qualidade de vida das populacoes em seus locais de origem. 

Conforme o CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, resolucao CONAMA 

n° 001, de 26 de Janeiro de 1986, art. 1° define impacto ambiental como "qualquer alteracao 

das propriedades fisicas, quimicas e biologicas do meio ambiente causada por qualquer 

forma de materia ou energia resultante das atividades humanas" que afetem direta ou 

indiretamente a estabilidade da vida na terra. 

Na Constituicao Federal art. 225 § 1°, inciso IV estabelece que o Poder Publico deve: 

Exigir, na forma da lei, para instalagao de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradacao do meio ambiente, estudo previo de 
impacto ambiental, a que se dara publicidade. 

Dias (2012) menciona que para aquelas empresas nas quais suas atividades interfiram ou 

agridam de alguma forma o meio ambiente, sendo consideradas como atividades 

potencialmente poluidoras, devem obter licenciamento nos orgaos competentes para que 

possam exercer suas atividades, onde estes irao fiscalizar estas atividades para que se 

tornem o menos degradante possivel e que estejam dentro da lei. 

Feitosa, Lima e Fagundes (2004, p. 1), define licenciamento ambiental como sendo: 

Procedimento no qual o poder publico, representado por orgaos ambientais, 
autoriza e acompanha a implantacao e a operacao de atividades, que 
utilizam recursos naturais ou que sejam considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores. 

Onde o licenciamento e urn dos principals instrumentos da Politica Nacional do Meio 

Ambiente, envolvendo orgaos federals, estaduais e/ou municipais, sendo disciplinado por 
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diversos dispositivos legais, dos quais o mais recente e completo e a Resolucao Conama n° 

237 de 19 de dezembro de 1997, como afirma a (ANEEL, 2003). 

De acordo com a Resolugao do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) n° 237 de 

19 de dezembro de 1997, Art. 1° paragrafo I, define Licenciamento Ambiental como sendo: 

Procedimento administrativo pelo qual o orgao ambiental competente 
licencia a localizagao, instalagao, ampliagao e a operagao de 
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob 
qualquer forma, possam causar degradagao ambiental, considerando as 
disposigoes legais e regulamentares e as normas tecnicas aplicaveis ao 
caso. 

Sendo este uma forma de prevengao e monitoramento, que os orgaos ambientais possuem, 

diante dos possiveis impactos ambientais causados pelas atividades das empresas que 

modificam o meio ambiente. 

O empreendedor e obrigado a buscar o licenciamento ambiental junto ao orgao competente 

desde as etapas iniciais de seu planejamento e instalagao ate a sua efetiva operagao 

(FEITOSA; LIMA & FAGUNDES, 2004). 

Dentre as atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, de acordo 

com o Anexo I do CONAMA, estao as Unidades de produgao e transmissao de energia 

eletrica, como tambem partes do processo, que sao necessarios a produgao de energia e a 

sua transmissao, onde dependera de elaboragao de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e 

respectivo Relatorio de Impacto Ambiental - RIMA, a serem submetidos a aprovagao do 

orgao competente. 

De acordo com Bez (2012), a populagao comegou a tornar consciencia de que ela tambem e 

responsavel por esse desastre, e nao so pode como deve participar da recuperagao do seu 

propriozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habitat, e como forma de contribuir para a preservagao do meio ambiente estao 

exigindo produtos ecologicamente corretos. 

Isso faz com que as empresas tomem-se vulneraveis a esses fatores extemos, caso nao 

estejam de acordo com as exigencias impostas, podendo perder posigoes no mercado em 

que atua, ja que como mesmo cita Botelho (2012), existem os selos que identificam os 

produtos fabricados dentro de padroes ambientais e como esta havendo uma crescente 

conscientizagao no uso de produtos e servigos ecologicamente corretos, as empresas que 
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desenvolvem suas atividades dentro dos padroes adquirem uma imagem positiva perante o 

mercado, tornando-se mais competitivas. 

A Contabilidade ambiental apresenta-se como urn indicador de vantagens, ou seja, as 

• obrigacoes ambientais nao estao sendo vistas como uma desvantagem financeira e sim 

oportunidades competitivas na preservagao do meio ambiente. 

Por meio da contabilidade ambiental, tendo em vista que todos aqueles que tern interesse 

na empresa, na sua continuidade, (consumidores, investidores, fomecedores e o governo) 

exigem transparencia das operacoes e informagoes para que sejam uteis em suas decisoes, 

como forma de monitorar o que esta sendo feito com relagao a responsabilidade 

socioambiental (RIBEIRO, 2010). 

Existindo certa dificuldade na mensuragao monetaria dos danos ambientais e suas 

extemalidades, sendo este objeto de estudo de varias pesquisas, muitas delas relacionadas 

a geragao de eletricidade (ANEEL, 2012). 

Os indicadores ambientais apresentam-se como mais uma ferramenta que pode ser 

utilizado junto com a contabilidade ambiental, para controle e divulgagao de dados e 

informagoes, possibilitando um melhor entendimento das questoes ambientais por parte de 

• seus usuarios, onde de acordo com Kraemer (2006), existem tres momentos no processo 

definido de Contabilidade Ambiental que sao: 

• Medida - consistindo na obtengao dos dados relevantes; 

• Avaliagao - consiste na analise e conversao dos dados em informagao util; 

• Comunicagao - consiste na transmissao de informagao sobre a atuagao ambiental 

da empresa e de todos os envolvidos. 

Os indicadores ambientais, conforme cita o autor, "e o principal instrumento de medida, que 

expressam a informagao util e relevante sobre a situagao ambiental da empresa e sobre os 

seus esforgos por influenciar em tal atuagao" (Kraemer, 2006, p. 8), sendo util para se obter 

a informagao adequada de cada aspecto relevante dentro de cada area, auxiliando no 

controle e no gerenciamento das questoes ambientais. Como indicadores o Sistema FIRJAN 

(2008, p. 11) define como "elementos utilizados para avaliar o desempenho de politicas ou 

. processos com o maior grau de objetividade possfvel". 

O Ministerio do Meio Ambiente (2012) define indicadores como sendo: 
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Informagoes quantificadas, de cunho cientifico, de facil compreensao, 
usadas nos processos de decisao em todos os niveis da sociedade, uteis 
como ferramenta de avaliacao de determinados fenomenos, apresentando 
suas tendencias e progressos que se alteram ao longo do tempo. 

O mesmo define Indicadores Ambientais como "estatisticas selecionadas que representam 

ou resumem alguns aspectos do estado do meio ambiente, dos recursos naturais e de 

atividades humanas relacionadas", podendo ser considerada como ferramenta indispensavel 

para o acompanhamento e definicao das politicas socioambientais dentro das empresas 

auxiliando os gestores em suas decisoes, e a todos os interessados ja que apresentam 

informagoes de facil compreensao. 

O estudo foi realizado como base nas empresas de energia eletrica, que compoe a carteira 

do Indice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), e por compor esta carteira significa que 

estas empresas desenvolvem praticas social e ambientalmente responsaveis, e que buscam 

conciliar o seu crescimento e desenvolvimento economico com boas praticas de 

sustentabilidade. 

De acordo com Silva (2012) o ano de 2012 foi declarado pela Assembleia Geral das Nagoes 

Unidas como o "Ano International da Energia Sustentavel para Todos", em reconhecimento 

ao fato de que o acesso as formas modernas de produgao de energia e fundamental para o 

desenvolvimento sustentavel e o alcance dos objetivos de desenvolvimento do milenio, 

buscando incentivar o desenvolvimento e uso de energias renovaveis e sustentaveis. 

A relevancia de se estudar as companhias eletricas parte da afirmacao de BragazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. 

(2007, p.2): "Toda atividade economica promove impactos ambientais em niveis 

diferenciados, e por sua vez, a energia eletrica tern operacionalmente tres tipos de 

atividades - geragao, transmissao e distribuigao e estas possui urn conjunto de impactos 

distintos". 

A ANEEL (Agenda Nacional de Energia Eletrica) afirma que: 

A producao, transporte e o consumo de energia eletrica afetam varios 
aspectos do meio ambiente, tais como a qualidade do ar, a qualidade e 
disponibilidade de agua, as populacoes e o habitat da fauna e flora aquatica 
e terrestre, a utilizacao de material perigoso e de residuos toxicos, o 
impacto dos efeitos eletromagneticos sobre a saude e o meio ambiente. 
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Com base em Viana (2008) a energia eletrica pode trazer significativos impactos ambientais, 

onde se justifica este tema pelo impacto ambiental causado pelas companhias eletricas. 

Segundo a Eietrobras (2012), dependendo da sua fonte de produgao e distribuicao, as 

companhias de energia eletrica, podem causar mais ou menos impactos ambientais e 

sociais, a exemplo das usinas hidreletricas que tendem a alagar areas extensas alterando 

os rios e todo o ecossistema ali existente, podendo gerar gases de efeito estufa como o 

metano, decorrente da decomposicao da vegetagao que ficou submersa, o deslocamento de 

cidades e povoados, inclusive indigenas para a construgao de barragens, provocando assim 

impactos ao ambiente e a vida das pessoas que abitavam a regiao alagada. 

Tendo em vista que a matriz energetica brasileira e composta em sua maior parte por 

hidreletricas, esta cada vez mais em crescimento, devido as eondigoes hidrologicas 

, favoraveis, de acordo com o Portal Brasil (2010). 

Viana (2008 p. 3) completa que apesar da energia hidreietrica ser considerada fonte limpa, 

"o desenvolvimento dessa fonte de energia em larga escala, em todo o territorio nacional 

nao se processou, obviamente, sem a ocorrencia de significativos impactos ambientais". 

Lima da Silva (2007) tambem menciona que a construgao de hidreletricas transforma a vida 

da populagao local, mudando a paisagem e a configuragao geografica, como tambem pode 

proporcionar o desenvolvimento da economia local com a abertura de novas industrias, 

gerando empregos e renda para as cidades proximas as usinas. 

As Companhias de Energia Eletrica podem contribuir para o desenvolvimento local, 

melhorar a qualidade de vida da populagao, atrair novos investimentos gerando emprego e 

renda e com isso urn desenvolvimento economico local, como tambem promover expansao 

energetica garantindo o fornecimento de energia com fundamento na sustentabilidade, 

ampliando a qualidade de vida da populagao atraves da universalizagao da energia e 

, permitir a expansao economica (LIMA DA SILVA, 2007). 

Diante da relevancia do assunto "energia" para o desenvolvimento sustentavel, BragazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. 

(2007) afirma que sao varios os aspectos ambientais, economicos e sociais diretamente 

vinculados ao uso da energia, como as distribuidoras de energia eletricas no Brasil, que sao 

grandes fomentadoras da sustentabilidade. 

Conforme Kelman (2008, p. 10), diretor geral da ANEEL, o "setor eletrico brasileiro esta em 

permanente evolugao, fruto tanto de mudangas legais e normativas quanto do avango 

tecnologico". 
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De acordo com Braga efzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al. (2007, p. 2) para as empresas do setor de energia eletrica "a 

preocupacao com a evidenciacao contabil ambiental teve inicio no processo de privatizacao 

do setor em 1995" onde foi criado urn orgao regulador do setor no Brasil, a Agenda Nacional 

de Energia Eletrica (ANEEL) e foi instituido urn padrao contabil para todas as empresas de 

energia como tambem urn conjunto de normas que incluem responsabilidade socioambiental 

em todas as suas atividades. 

A ANEEL em seu Guia do Empreendedor de pequenas Centrais Hidreletricas (2003, p. 13) 

menciona que: 

O setor eletrico brasileiro passou, a partir de 1995 por uma completa 
reestruturagao institucional e regulamentar, marcada pela introducao da 
livre competicao nos segmentos de geragao e de comercializagao, com a 
insergao de novos agentes, e pela garantia do livre acesso na prestagao. 
dos servicos de energia eletrica. Como decisao de Governo, conduzida pelo 
Ministerio de Minas e Energia - MME, essa adequacao teve objetivos 
principals a redugao do papel do Estado nas funcoes empresariais, a 
privatizacao das empresas existentes e a licitagao da expansao, com 
atragao do capital privado, e o estabelecimento e fortalecimento institucional 
dos orgaos reguladores. 

Podemos citar, alem da ANEEL, que regula e fiscaliza os servicos de energia eletrica, outras 

inst i tu tes que tern papel relevante no modelo do setor eletrico brasileiro que sao: O 

Ministerio de Minas e Energia - MME, o Operador Nacional do Sistema Eletrico - ONS, 

Mercado Atacadista de Energia Eletrica - MAE, Centrais Eletricas Brasileiras S/A -

ELETROBRAS, cada uma com as suas funcoes e responsabilidades (ANEEL, 2003). 

Diante do atual contexto, as companhias de energia estao passando a ter uma preocupacao 

com o fomecimento de informacoes socioambientais a seus stakeholders, demonstrando urn 

maior compromisso, tendo em vista que as inst i tu tes financeiras, as bolsas de valores 

estao dando preferencia as empresas que adotam uma postura ambientalmente correta. 

Como cita Braga et al. (2007, p. 6) as instituicoes financeiras "passam a inserir em seu 

portfolio de acoes grupos especiais de empresas socialmente responsaveis, buscando atrair 

urn grupo de investidores diferenciados" e consequentemente, estas acoes que estao 

inseridas no grupo tornam-se supervalorizadas, aumentando o interesse das companhias 

em ter as suas acoes incluidas no grupo e para isso estao mudando suas posturas perante 

o meio ambiente, tendo que seguir as imposicoes a que estao sendo impostas. 
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Diante do exposto, e tendo como base as companhias de energia eletrica participantes da 

carteira do ISE 2012, este estudo busca analisar a variagao dos itens ambientais no periodo 

de 2008 a 2012, com base nas informagoes fornecidas pelas companhias eletricas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Procedimentos metodologicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Classificaqao da pesquisa 

Do ponto de vista do objetivo da pesquisa, que e analisar a variagao dos itens ambientais no 

periodo de 2008 a 2012 nas companhias eletricas participantes da carteira ISE 2012, 

baseada nas informagoes fornecidas no periodo de 2008 a 2012, a pesquisa e do tipo 

descritiva, que conforme Gonsalves (2003, p. 65) "a pesquisa descritiva objetiva descrever 

as caracteristicas de urn objeto de estudo, como de uma populagao ou de fenomeno ou o 

estabelecimento de relagoes entre variaveis", assume, em geral, a forma de levantamento e 

observagao sistematica para a coleta dos dados. 

Do ponto de vista dos procedimentos tecnicos, a pesquisa e do tipo bibliografica, por meio 

da coleta de dados em livros, teses, periodicos, artigos, atraves do meio eletronico (internet), 

e sites para demonstrar os principals conceitos sobre o tema abordado. Para Gil (apud 

BEUREN, 2006 p. 87) "a pesquisa bibliografica e desenvolvida mediante material ja 

elaborado, publicado". Como tambem a pesquisa e do tipo documental, atraves das diversas 

demonstragoes contabeis publicadas pelas empresas estudadas. 

E do ponto de vista da forma de abordagem do problema, a pesquisa e qualitativa e 

quantitativa, onde conforme Silva e Menezes (2001) definem a pesquisa qualitativa a que 

considera que ha uma relagao dinamica entre o mundo real e o sujeito, onde ha a 

interpretagao dos fenomenos e a atribuigao dos significados, e que nao requer o uso de 

metodos e tecnicas estatisticas. A pesquisa quantitativa, segundo o mesmo, significa 
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traduzir em numeros opinioes e informacoes para classifica-las e anaiisa-las, ou seja, 

considera tudo o que pode ser quantificavel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.2 Universo da pesquisa 

Este estudo foi realizado nas empresas participantes da carteira ISE 2012, conforme quadro 

1: 

Quadro 1 - Empresas participantes da carteira ISE 2012 

AES Tiete Braskem Coelce Ecorodovia Even Itauuniban Santander Tractebel 

Anhanguera BRF 
Brasil 
Foods 

Copasa Eletrobras Fibria Light S/A Sulamerica Ultra par 

Bicbanco CCR Copel Eletropaulo Gerdau Natura Suzano 

Papel 

Vale 

Bradesco Cemig CPFL 
Energia 

Embraer Gerdau 
Met 

Redecard Telemar Telemar 

Banco do 
Brasil 

Cesp Duratex Energias do 
Brasil 

Itausa Sabesp Tim Part S/A X 

Fonte: ISE, 2012 

Das 38 empresas de ramos diversos que compoem a carteira ISE, pretendeu-se estudar as 

empresas de energia eletrica, conforme quadro 2: 
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Quadro 2 - Companhias eletricas participantes da carteira ISE 2012 

Empresa 
Data da 

constituiglo 
Municipio da Matriz 

CIA Energetica do Ceara - COELCE 06/09/1971 Fortaleza - CE 

TRACTEBEL Energia S.A. 17/04/1998 Florianopolis - SC 

Centrais ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS 19/08/1966 Brasilia - DF 

LIGHT S.A. 30/08/1999 Rio de Janeiro - RJ 

CIA Paranaense de Energia - COPEL 03/08/1966 Curitiba - PR 

ELETROPAULO 08/09/1971 Sao Paulo - SP 

CIA Energetica de Minas Gerais - CEMIG 27/05/1952 Belo Horizonte - MG 

CPFL Energia S.A. 25/03/1998 Vila Olimpia - SP 

CIA Energia Eletrica de Sao Paulo - CESP 22/01/1968 Sao Paulo - SP 

Energias do Brasil S.A. - EDP 24/07/2000 Itaim Bibi - SP 

Fonte: ISE, 2012 

Portanto, este estudo esta relacionado com 10 empresas hidreletricas, das 38 empresas que 

a compoem a Carteira ISE. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 4 .3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Instrumento de coleta de dados 

A pesquisa e feita a partir da analise das Demonstraeoes Contabeis, Notas Explicativas, 

Relatorio da Administracao e Relatorio Socioambiental (ou similar) no periodo de 2008 a 

2012 das empresas do ramo de energia eletrica que estao na carteira 2012 do ISE. Nestes 

documentos serao estudados os itens ambientais, seguindo os objetivos especfficos 

propostos. 
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1.4.4 Apresentagao e tratamento de dados 

Para o alcance do objetivo geral, apos a identificacao dos itens ambientais em seus 

respectivos documentos, tracaram-se objetivos especificos para criacao de indicadores 

ambientais. De uma forma sintetica, as variaveis ambientais a serem encontradas estao 

descritas no quadro 3: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 3 - Proposta de indicadores ambientais com base nos itens ambientais e informagoes 
patrimoniais 

Informagoes financeiras do Balanco 
Patrimonial e Demonstracao do 

Resultado do Exercicio 

Informagoes Ambientais Indicador Ambiental 

Relacao do item com 
o total 

Ativo Total: 
R$ 

Investimento Ambiental 

Descrigao(s): 

Investimento 
Ambiental/ Ativo Total 

(x) 100 
Valor: R$ 

Investimento 
Ambiental/ Ativo Total 

(x) 100 

Passivo Total: 
R$ 

Obrigagao Ambiental 

Descrigao(s): 

Obrigagao Ambiental/ 
Passivo Total 

(x) 100 Valor: R$ 

Obrigagao Ambiental/ 
Passivo Total 

(x) 100 

Despesas Operacionais Totais: 
R$ 

Despesa Ambiental 

Descricao(s): 

Despesa Ambiental/ 
Despesa Operacional 

Total 

(x) 100 
Valor: R$ 

Despesa Ambiental/ 
Despesa Operacional 

Total 

(x) 100 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

Foram considerados itens patrimoniais para esta analise o ativo, o passivo e a despesa. Nao 

se considerou a receita, por ser irrelevante para esta analise. 

Para cada periodo analisado, utiliza-se o quadro 3 para identificacao dos itens patrimoniais 

e de resultado com os itens ambientais, relacionando-os em forma de indicadores. 
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2 R E F E R E N C I A L TEORICO 

2.1 O meio ambiente e a contabilidade 

Desde quando a humanidade se utilizava das trocas para comercializar seus produtos, 

dando inicio aos primeiros indieios de comercio, a contabilidade surgiu da necessidade do 

registro dos acontecimentos referente a troca de produtos, produgao, comercializagao do 

que era produzido e dos bens das pessoas fisicas e juridicas, surgindo assim a concepgao 

de patrimonio, acompanhando tambem toda a evolugao e progresso economico ocorrido no 

decorrer dos tempos, ocasionando uma maior demanda de informagoes, exigindo-se cada 

vez mais da contabilidade, tendo em vista que paralelamente ao crescimento economico 

trouxe outros questoes a serem tratadas como os problemas ambientais (FREITAS; 

STRASSBURG, 2007). 

Ultimamente cresce o interesse da sociedade em questionar o desempenho ecologico das 

organizagoes, visando a preservagao ambiental, tendo em vista os diversos danos que 

estao sendo causados ao meio ambiente, onde podera comprometer a viabilidade de vida 

se assim continuar. 

Ribeiro (2010) afirma que as empresas estao sendo pressionadas a reduzir as agressoes ao 

meio ambiente, melhorando e aperfeigoando os seus processos produtivos, e que as 

informagoes fornecidas pela empresa tambem reflitam as questoes, as diretrizes ecologicas 

e ambientais adotadas pela mesma, ajustando-se a realidade atual. 

A contabilidade, no caso a ambiental, sera urn dos instrumentos utilizado pelas empresas 

para identificar, mensurar e evidenciar as informagoes ou eventos ambientais, que 

subsidiem os usuarios servindo como parametro em suas tomadas de decisoes (PAIVA, 

2009). 

De acordo com Carvalho (2007), a contabilidade como ciencia que controla o patrimonio das 

entidades, informando a movimentagao das riquezas patrimoniais, se manteve silente por 

muitos anos com relagao a utilizagao do patrimonio natural como origem das riquezas de 
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muitos empreendimentos, tendo em vista que esta relacao nao consta evidenciada nos 

registros, demonstracoes contabeis da grande maioria das empresas ou ate 'mesmo dos 

governos, demonstrando a falta de preocupacao com as questoes ambientais. No decorrer 

dos anos foi havendo urn maior interesse sobre as questoes ambientais, passando-se a 

exigir que as empresas mensurem e evidenciem atraves de seus relatorios os possiveis 

danos ou impactos ao ambiente. 

A degradagao excessiva do meio ambiente e a exaustao dos recursos naturais vem 

chamando a atencao e o interesse de todo o mundo, tendo em vista que os danos 

ambientais nas geracoes atuais trarao seus reflexos para as futuras geracoes, e isto vem 

trazendo preocupacao, sendo objeto de estudo e debates com o intuito de trazer solucoes 

que minimizem os impactos, buscando a conservacao dos recursos naturais para uma 

melhor qualidade de vida (TINOCO & KRAEMER, 2008). 

Como podemos observar, a sociedade como urn todo, esta se conscientizando e exigindo o 

desenvolvimento de medidas e acoes que reduzam os graves danos que estavam e ainda 

estao sendo causados ao meio ambiente, onde as empresas estao tendo que se adequar a 

tais exigencias, como afirma Tinoco e Kraemer (2008, p. 64) devendo, "buscar conhecer as 

externalidades negativas, tendo que registrar, mensurar, avaliar e divulgar todos os eventos 

ambientais", para que esta possa realmente refletir a real situacao patrimonial da entidade, 

tendo como ferramenta a contabilidade ambiental, e com isso possibilitando que os usuarios 

possam ter acesso as informagoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 Informagao contabil como instrumento de responsabilidade ambiental 

Diante das agressoes ao meio ambiente e das consequencias que estavam surgindo como 

a poluieao, contaminacao e degradagao ambiental, a sociedade passou a cobrar das 

empresas uma maior responsabilidade ambiental, como tambem o mercado percebendo 

que essas agressoes poderiam comprometer o futuro de seus investimentos passou a 

selecionar empresas comprometidas com a preservacao, manutengao e recuperagao do 

meio ambiente. 
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A contabilidade apresenta-se como urn importante instrumento de mensuragao, controle e 

evidenciagao das questoes ambientais, tendo em vista que as informagoes ambientais sao 

de interesse de todos os grupos de usuarios, uma vez que afeta o patrimonio das empresas 

(COSTA; MARION, 2007). 

No que se refere a responsabilidade ambiental, Carvalho (2007, p. 47) afirma que: 

Qualquer atividade que acarrete prejutzos ao meio ambiente gera, em 
consequencia, a responsabilidade ou dever de indenizar, pela autonomia e 
independencia entre os tres sistemas de responsabilidade existentes: civil, 
administrativa e penal. 

De acordo com o art. 225, § 3°, da Constituigao Federal o degradador estara sujeito a 

responder pelos danos causados nas tres esferas existentes como tambem a possibilidade 

de independencia e cumulacao entre as responsabilidades civil e administrativa. 

Conforme Carvalho (2007, p. 48) "o empreendedor ira responder pelos onus (custo) e pelos 

bonus (lucres) decorrentes da atividade" sendo necessario, tendo em vista as exigencias 

sobre informagoes relacionadas com os gastos para controle ambiental e as pressoes 

relacionadas a evidenciagao das informagoes ambientais, a utilizagao dos registros e das 

demonstragoes contabeis ambientais como base para o fornecimento de tais informagoes. 

Ribeiro (2010) cita que a elaboragao de demonstratives relacionados ao meio ambiente 

serve tambem para orientar o publico externo quanto a postura e preocupagao da empresa 

com as questoes ambientais e com a sociedade, demonstrando os riscos de 

descontinuidade caso a empresa nao tenha uma consciencia ambiental sustentavel, como a 

perda de confianga por parte dos investidores e instituigoes financeiras, e a perda de 

mercado para os concorrentes. 

Para BragazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etal, (2007, p. 6): 

A ContabilidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e apresentada como urn meio de comunicacao e 
divulgagio da entidade que deve estar comprometida com a etica 
profissional e empresarial tendo em vista a sua importancia na agio 
comportamental dos indivfduos, principalmente daqueles que se utilizam da 
Contabilidade para tornar decisoes 
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Conforme Tinoco e Kraemer (2008), as entidades devem satisfazer as demandas de seus 

clientes e parceiros nos negocios, divulgando e dando transparencia, aos agentes sociais e 

a toda a sociedade no que se refere as relacoes economicas, financeiras, sociais e 

ambientais. 

Como ao longo do tempo esta havendo uma maior conscientizacao e uma mudanga de 

valores por parte da sociedade sobre as questoes ambientais, os gestores devem adotar 

uma nova postura frente a esse novo ambiente empresarial atendendo a necessidade da 

sociedade de forma ambientalmente sustentavel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 .1 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Evidenciagao da informagao contabil 

Evidenciagao refere-se a forma e a qualidade das informagoes quantitativas e qualitativas, 

divulgadas nos relatorios da empresa pelos canais formais (demonstragoes contabeis), ou 

informais (site da empresa), que tern por objetivo fomecer informagoes uteis aos usuarios, 

sendo urn importante meio de comunicagao sobre o desempenho de uma empresa a seus 

interessados, tornando a sociedade consciente da realidade da empresa (PEREIRA; 

CARVALHO & PARENTE, 2011). 

De acordo com Braga et al. (2007, p. 67) a evidenciagao contabil representa o'fechamento 

do exercicio social ou ciclo operacional, sendo "o instrumento atraves do qual se torna 

possivel realizar analises quanto aos resultados obtidos pela entidade", onde a divulgagao 

dessas informagoes tern que ser de forma abrangente, tendo em vista que seus diversos 

usuarios, como governo, acionistas e investidores, administradores, fornecedores, dentre 

outros, necessitam de informagoes uteis para a tomada de decisoes. 

Lins e Silva (2009) completam que as formas de evidenciagao podem variar, mas a essencia 

e sempre a mesma: apresentar informagoes quantitativas e qualitativas de maneira 

ordenada, deixando o menos possivel para ficar de fora dos demonstratives formais, 

proporcionando uma base adequada de informagoes para o usuario. 

Tinoco e Kraemer (2008, p. 263) menciona que o objetivo da evidenciagao em geral e: 
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Divulgar informagoes do desempenho economico, financeiro, social e 
ambiental das entidades aos parceiros sociais, os stakeholders, 
considerando que os demonstratives financeiras e outras formas de 
evidenciagao nao devem ser enganosos. 

Como se pode observar, para atender as pressoes do novo mercado, as empresas tiveram 

que realizar importantes mudangas em seu comportamento empresarial em diregao a uma 

postura ambientalmente correta, levando-as a identificar, mensurar, registrar e evidenciar as 

relagoes da empresa com o meio ambiente. 

Conforme Paiva (2009) a evidenciagao ambiental surgiu da necessidade das empresas 

deixar transparecer urn grau de preocupagao e de amadurecimento elevados, demonstrando 

a existencia de uma consciencia ambiental desenvolvida, onde a evidenciagao e a forma de 

toma-los publicos. 

' Como as questoes ambientais vem ganhando forgas, BragazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2007, p. 71) afirma que: 

A necessidade de a empresa publicar tais informagoes para o mercado 
decorre de que a tematica ambiental vem ganhando maior abrangencia no 
meio organizacional e transformando em urn importante intangivel, que 
afeta o valor da empresa no mercado de capitals. 

Reforgando a ideia de que a empresa ao divulgar os seus demonstrativos contabeis, 

apresentando todas as caracteristicas para que a informagao seja considerada util para os 

seus usuarios, como compreensibilidade, confiabilidade, materialidade, comparabilidade, 

relevancia, beneficios e custos, nao ha duvidas que ela podera a curto ou longo prazo obter 

beneficios, ja que ela se torna uma empresa confiavel atraindo assim investimentos e 

ganhando mais espago no mercado. 
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A contabilidade tern o papel de registrar os atos praticados pela empresa, os quais serao 

divulgados de forma sintetica atraves dos demonstratives geralmente publicados em meios 

de divulgagao, demonstrando a sociedade a participacao e responsabilidade social das 

entidades (FREITAS; STRASSBURG, 2007). 

A contabilidade ja possui diversos instrumentos necessarios e suficientes para a 

evidenciacao dos fatos que se relacionam com a empresa, inclusive dos fatos ambientais, 

que como cita Carvalho (2007, p. 114) irao viabilizar as informagoes dos fatos ambientais 

atraves das demonstragoes contabeis, como: Demonstragao do Resultado do Exercicio 

(DRE), Demonstragao das Mutagoes do Patrimonio Liquido (DMPL), Demonstragao do Valor 

Adicionado (DVA), Balango Social (BS), Notas Explicativas as Demonstragoes Contabeis, 

como instrumento de evidenciagao de fatos contabeis ambientais, alem dos relatorios 

internos da empresa. 

Paiva (2009) completa que, alem das principals formas de evidenciagao dos fatos 

ambientais praticadas atualmente como: Relatorios da Administragao, Notas Explicativas, 

Balango Social dentre outros demonstratives contabeis tradicionais, a contabilidade pode 

utilizar outros meios de comunicagao ou recursos como graficos, tabelas, e outros 

instrumentos que se fizerem necessarios, melhorando assim a apresentagao e o layout de 

todas as demonstragoes. 

De acordo com Ribeiro (2005, p. 3 apud CARVALHO, 2007, p. 116) afirma que "as 

demonstragoes contabeis representam o principal canal de comunicagao entre a sociedade 

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

Dentre outras opgoes de registros dos fatos ambientais, as demonstragoes ainda tern sido o 

canal mais viavel de comunicagao entre as empresas e seus usuarios. 

Como pode ser constatado, existem diversas formas de elaboragao e comunicagao dos 

fatos ambientais, cabendo a contabilidade mensurar, no sentido de classificar e quantificar 

monetariamente todos os eventos e transagoes que afetam o patrimonio da entidade como 

tambem divulga-los e, as empresas, o papel de esforgar-se no sentido de trabalhar sua 

relagao com a natureza de forma mais sustentavel possivel, demonstrando o seu interesse e 

preocupagao como tambem as agoes, no que diz respeito as questoes ambientais. 
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2,1,3.1 Demonstragoes contabeis 

Ao final de cada exercfcio social deverao ser elaboradas as demonstragoes contabeis, ou 

financeiras, que demonstrem com clareza a situagao e as modifieacoes ocorridas no 

patrimonio das entidades durante o exercicio (TINOCO & KRAEMER, 2008). 

Alberton, Carvalho e Crispim (2003) mencionam que na contabilidade os meios usuais de 

divulgar as informagoes sao os demonstratives contabeis, padronizados (Balango 

Patrimonial, DRE, Notas Explicativas, DOAR, DMPL, Relatorio da Administragao, etc.) e/ou 

especificos (DVA, Balango Social, Relatorio Ambiental, dentre outros), referentes a 

informagoes socioambientais, os quais buscam evidenciar os resultados e o desempenho 

que uma empresa obteve em urn determinado periodo. 

De acordo com Carvalho (2007), apesar de existirem outras opgoes para registro dos fatos 

ambientais, conduta e estado patrimonial, as demonstragoes contabeis tern sido o principal 

e mais viavel canal de comunicagao entre as empresas e seus usuarios. 

Pires e Silveira (2008, p. 3), afirmam que tais demonstragoes sao elaboradas a partir da 

sistematizagao de informagoes relevantes de maneira uniforme, onde: 

As informagoes meramente econdmico-financeiras, normalmente divulgadas 
nesses demonstratives ja nao sao suficientes, pois a sociedade, de uma 
maneira geral, tem-se interessado pela forma como as organizagoes se 
relacionam com o ambiente no qual estao inseridas, a fim de identificar 
como elas consomem seus recursos e contribuem para o seu 
desenvolvimento. 

Ribeiro e Martins (1998 apud TINOCO; KRAEMER, 2008) afirmam que as demonstragoes 

contabeis podem ser o canal mais adequado para divulgar as informagoes socioambientais, 

porque nestas estao contidas todas as informagoes pertinentes a situagao patrimonial e ao 

desempenho da empresa em determinado periodo, onde a adigao de informagoes de 

natureza ambiental viria a enriquecertais demonstragoes, permitindo aos usuarios melhores 

condigoes de acesso as informagoes para avaliar a grandeza dos investimentos ambientais 

comparativamente ao patrimonio e aos resultados do periodo. 
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Para atender as exigencias da sociedade, as organizacoes estao tendo que se adaptar, 

atuando de forma social e ambientalmente responsavel, alem de divulgarem juntamente 

com as demonstragoes contabeis tradicionais, as informagoes de carater ambiental e social 

uma vez que estas podem impactar a sua situagao patrimonial, financeira e economica de 

maneira positiva ou negativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.3.2 Relatorio da administragio 

O Relatorio da Administragao, de acordo com Paiva (2009), pode e deve expressar a 

posigao da diregao da empresa no que diz respeito as politicas postas em pratica ou por 

ventura venha a ser adotadas, como o seu comprometimento com as questoes ambientais, 

ressaltando os pontos positivos e negativos de seus impactos ao meio ambiente decorrente 

de suas operagoes e suas medidas adotadas para a prevengao e minimizagao dos danos 

alem do seu comprometimento para a adogao de praticas operacionais ambientalmente 

saudaveis. 

Para Hendriksen e Van Breda (1999 apud PIRES; SILVEIRA, 2008), o relatorio da 

administragao e o documento utilizado pela administragao da empresa para se comunicar 

com o publico externo (investidores, credores, cliente e sociedade), contribuindo para urn 

melhor entendimento das informagoes contidas nas demonstragoes contabeis uma vez que 

as apresenta sob a propria perspectiva da empresa. 

Tinoco e Kraemer (2008, p. 270) cita que este se ocupa em examinar e analisar a gestao, 

devendo incluir as seguintes informagoes: 

• As classes de questoes ambientais que se aplicam a empresa e seu 
ramo de atividades; 

• As medidas e programas formalmente estabelecidos pela empresa em 
relacao as medidas de protegao ao meio ambiente; 
• As melhoras introduzidas em grau de importancia desde que se 
adotaram as medidas nos ultimos anos; 

• As metas em materia de emissao de poluentes que a empresa tern 
fixado e o resultado alcancado; 
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• O resultado alcancado pela empresa com as medidas de protecao do 
meio ambiente por imposicao legal; 

• Os efeitos financeiros e operacionais das medidas de protegao ao meio 
ambiente sobre os gastos de capital no atual exercfcio e a previsao deles 
em exercicios futuros. 

De acordo com Costa e Marion (2007), o Relatorio da Administragao e uma forma utilizada 

pelas empresas para divulgar informagoes em uma linguagem menos tecnica, mas que 

possam apresentar urn panorama do cenario em que estas estao inseridas, com o objetivo 

de atingir urn numero maior de usuarios, onde normalmente limita-se a apresentar dados 

qualitativos e a sua elaboragao e publicagao sao obrigatorios segundo o art. 133 da Lei 

6.404/76. 

Assim o Relatorio da administragao e mais urn instrumento de informagao e urn meio de 

comunicagao que a empresa possui para se comunicar com os seuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders, a 

respeito de politica, seus objetivos e agoes para atingi-los. 

2.1.3.3 Notas explicativas 

As Notas Explicativas podem apresentar esclarecimento sobre informagoes qualitativas e 

quantitativas nao monetarias das variagoes ocorridas nas contas mais importantes, alem de 

outras informagoes, tambem qualitativas e quantitativas nao monetarias sobre os impactos 

ambientais causados pela entidade, as medidas preventivas e corretivas utilizadas pela 

mesma, investimentos em capacitagao e orientagao profissional visando a qualidade da 

gestao ambiental na empresa (BRAGA etal. 2007). 

De acordo com a Resolugao CFC N° 737/1992(apud Pires e Silveira, 2008, p. 8) afirmam 

que: 

As notas explicativas fazem parte das informagoes contabeis e tern como 
finalidade divulgar as informagoes de natureza patrimonial, economica, 
financeira, legal, fisica e social, alem de criterios utilizados na sua 
elaboragao e eventos subsequentes ao balango, que nao foram 
suficientemente evidenciados ou que nao constam nas demonstragoes 
contabeis propriamente ditas. 
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Carvalho (2007, p. 115) completa que as notas explicativas sao, alem das proprias 

demonstragoes contabeis "instrumentos de evidenciagao de fatos contabeis ambientais, 

principalmente quando, esses fatos nao puderem ser mensurados", Podem ser utilizados 

para esclarecer criterios ou metodos de mensuragao utilizados. 

Conforme o entendimento de ludicibus, Martins e Gelbcke (2000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud PAIVA, 2009), as 

notas explicativas sao informagoes complementares as demonstragoes financeiras, fazendo 

parte da mesma para que possa oferecer o melhor e mais completo esclarecimento das 

demonstragoes financeiras, ou seja, de determinada conta, saldo ou transagao ou de 

valores relativos aos resultados do exercicio, como para a mensuragao de fatos que podem 

alterar a situagao patrimonial. 

Pires e Silveira (2008) afirmam que as notas explicativas nao devem ser utilizadas como 

desculpa pelo fornecimento de demonstragoes inadequadas, mas sim para serem utilizadas 

para evidenciagao de informagoes que nao ficam evidentes nas demonstragoes contabeis, 

auxiliando na analise e compreensao. 

Assim, as notas explicativas complementam as informagoes ja evidenciadas nos 

demonstratives contabeis, de forma a toma-los mais completos e compreensiveis. 

2.1.3.4 Balango social 

Ribeiro (2005 apud COSTA; MARION, 2007) afirma que o Balango Social foi originalmente 

instituido na Franga, em 1977, pela empresa Singer com uma visao voltada para os 

recursos humanos, passando a incorporar as questoes ambientais, a cidadania e o valor 

agregado a economia do pais, onde no Brasil algumas instituigoes desenvolveram modelos 

de Balango Social tendo como base o modelo frances, mas com algumas modificagoes 

especificas para atender a realidade brasileira. 

Segundo Tinoco e Kraemer (2008, p. 87), define Balango Social como: 
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Urn instrumento de gestao e de informagao que visa evidenciar, de forma 
mais transparente possivel, informagoes contabeis, economicas, ambientais 
e sociais, do desempenho das entidades, aos mais diferentes usuarios. 

O Balango Social e uma das demonstrates contabeis que mensura os investimentos 

sociais da empresa, tanto no ambito interno quanto externo, possuindo informagoes de 

diversas naturezas como contabeis, sociais e economicas, sendo urn instrumento de 

informagao e comunicagao das empresas com a sociedade, evidenciando assim, urn 

referencial sobre responsabilidade social da entidade (ALBERTON; CARVALHO & 

CRISP1M, 2004). 

AlbuquerquezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etal.(2009) afirma que : 

O Balango social pode ser compreendido como uma comptementagao ou 
ate uma evolugao dos relatorios contabeis, considerando que este nasceu 
em virtude de uma demanda da sociedade com relagao as prestagoes de 
contas das organizagoes, exigindo que estas passassem a dar 
transparencia a sociedade de suas atividades, de suas relagoes sociais e do 
reflexo social de suas variagoes patrimoniais. 

Nesse sentido, o Balango Social vem complementar as demonstragoes economicas e 

financeiras oriundas das prestagoes de contas tradicionais, onde as empresas estao tendo 

que incorporar, agregar novas obrigagoes empresariais, como compromissos sociais, eticos 

e ambientais, tendo em vista a necessidade de se adequarem as exigencias da sociedade, 

para a sua propria sobrevivencia. 

Para Carvalho (2007, p. 52), o Balango Social fez surgir uma nova dimensao, "estando 

relacionado com as mudangas de valores e expectativas sociais que levaram a discussoes 

sobre o papel da empresa na sociedade". 

Com isso, o Balango Social e mais urn instrumento que a empresa pode ou deve fazer uso 

para comunicar e evidenciar os dados referentes aos esforgos que a empresa vem 

realizando com relagao as questoes ambientais, a responsabilidade social e suas 

contribuigoes tanto para seus funcionarios como para a comunidade. 
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2,1.3.5 Balango de massa 

O Balango de Massa de acordo com Tinoco e Kraemer (2008) e uma tecnica que a empresa 

pode utilizar, onde este propde o registro e o acompanhamento dos fluxos de materials, 

segundo uma analise de entrada e saida no processo produtivo, registrando toda a 

informagao sobre materias primas e insumos utilizados, ou em estoque, e a correspondente 

quantidade de produtos, residuos e emissoes que saem do processo produtivo. 

Machado e Pasqual (2008), completa afirmando que, o Balango de Massa e uma ferramenta 

onde esta registrada toda a informagao sobre materials utilizados e as correspondentes 

quantidades de saida de produtos, residuos e emissoes, representando uma equagao que 

se baseia no principio de que tudo o que entra tera de sair ou ficar armazenado em 

determinado processo, possibilitando verificar rendimentos, perdas, e gerar implementagoes 

de melhoria no processo, podendo ainda visualizar a eficiencia do processo produtivo, bem 

como, a quantidade de residuos gerados na fabricagao do produto acabado. 

Para Tinoco e Robles (2006), o Balango de Massa podera ser elaborado para urn conjunto 

especifico de insumos ou processos, ou para todos os insumos e residuos de uma empresa, 

tendo como objetivo central o registro dos insumos utilizados na empresa. O seu 

desenvolvimento e geralmente elaborado em quilogramas e acompanhado por balangos de 

energia em kwh e balangos de agua em m 3 (metros cubicos). 

Os mesmos autores ainda afirmam que o balango permite obter e divulgar periodicamente, 

em dias e ate anos, informagoes em termos financeiras, fisicos e qualitativos, sobre a 

origem e entrada de materia-prima, auxiliares e insumos em geral, a produgao e as safdas 

de produtos, emissoes e resfduos, devendo este estar vinculado a Contabilidade Financeira 

e a Contabilidade Custos/Gerencial. 

Como pode ser observado pelas afirmagoes dos autores, o Balango de MassazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e uma 

ferramenta de controle com relagao ao uso da materia-prima ou dos recursos naturais 

utilizados no processo produtivo. 
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2.1.3,6 Relatdrio de sustentabilidade 

De acordo com o Institute Ethos, o Relatorio de Sustentabilidade e urn instrumento que visa 

dar maior transparencia, onde as organizagoes podem comunicar o sucesso e os desafios 

de suas estrategias socioambientais, demonstrarem a coerencia etica das suas operagoes, 

demonstrando o seu relacionamento com seus profissionais, colaboradores, fornecedores e 

com a comunidade em que atua, relacionando aos impactos que provoca, buscando com 

isso entender a gestao do empreendedorismo e avalia-la, segundo criterios ambientais, 

sociais e economicos, ampliando assim o dialogo das empresas com a sociedade. 

A fundacao Global Reporting Initiative (GRI) elaborou as diretrizes para a elaboracao de 

relatorios de sustentabilidade, o qual visa servir como urn modelo amplamente aceito para a 

elaboragao de relatorios sobre o desempenho economico, ambiental e social de uma 

organizagao, consistindo em urn conjunto de diretrizes e indicadores que proporcionam a 

comparabilidade, credibilidade, periodicidade e legitimidade da informagao relatada. 

O GRI (2000 - 2006 p. 5) apresenta tres categorias de conteudos que sao relevantes e 

essenciais para a maioria das organizagoes e do interesse da maior parte dos stakeholders, 

que sao: 

Perfil - informagoes que estabelecem o contexto geral para a compreensao 
do desempenho organizacional, tais como sua estrategia, perfil e 
governanga; 
Forma de Gestao - conteudo que descreve o modo como a organizagao 
trata determinado conjunto de temas para fornecer o contexto para a 
compreensao do desempenho em uma area especifica; 
Indicadores de Desempenho - Informagoes comparaveis sobre o 
desempenho economico, ambiental e social da organizagao. 

Conforme Gongalves (2008) os Relatorios de Sustentabilidade consiste em medir, divulgar e 

prestar contas, as varias partes interessadas, sobre o desempenho das organizagoes, 

visando atingir o objetivo do desenvolvimento sustentavel. A sua elaboragao consiste em 

uma longa Jornada, comegando com o compromisso de identificar os impactos da 

organizagao e discutir aberta e honestamente enquanto sao elaborados os pianos de 

melhoria. 
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O Relatorio de Sustentabilidade contem informagoes mais detalhadas sobre os aspectos 

ambientais utilizados na comunicagao dos impactos economicos, ambientais e sociais 

(LINS; SILVA, 2009). 

Gongalves (2008) ainda afirma que o relatorio de sustentabilidade nao e apenas urn meio de 

comunicagao, mas tambem urn instrumento de mudanga, estando continuamente a 

promover melhorias, ao medir e relatar desencadeia urn processo de pesquisa, de 

questionamento, de descoberta, que e fundamental para que a organizagao contribua para 

urn futuro sustentavel. 

Este relatorio deve demonstrar todo o esforgo e desempenho da organizagao com relagao 

as suas praticas de sustentabilidade, incluindo com isso tanto informagoes positivas quanto 

negativas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2,1,3.7 Relatdrio socioambiental 

Diante das demandas sociais, as empresas estao atuando cada vez mais de forma proativa, 

incorporando as questoes sociais e ambientais, onde nao basta atuar de forma responsavel, 

sustentavel, e preciso mostrar resultados, ja que ha uma crescente cobranga por 

transparencia, e as empresas demonstram sua performance social por meio dos mais 

diversos relatorios, dentre eles o Relatorio Socioambiental. 

• Os Relatorios Socioambientais sao, segundo Tinoco e Kraemer (2008, p. 265): 

Meios que as empresas adotam para descrever e divulgar seu desempenho 
ambiental, compreendendo, de forma generica, o fornecimento de dados 
auditados ou nao, relativos aos eventos e impactos das atividades da 
empresa no meio ambiente que envolvem, especificamente, riscos, 
impactos, politicas, estrategias, alvos, custos, despesas, receitas, passivos 
ou qualquer outra informagao relevante de seu desempenho ambiental, para 
todos aqueles que se interessam por esse tipo de informagao, seus 
parceiros sociais, permitindo-os entender seu relacionamento com a 
empresa reportada. 
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Este documento informa as acoes desenvolvidas pelas empresas dando conta de seu 

compromisso com o desenvolvimento sustentavel. 

Conforme Bessa (2011), o relatorio socioambiental facilita a auto avaliacao, a comparagao 

do desempenho das empresas que desenvolvem a mesma atividade, ou seja, com 

caracteristicas semelhantes, proporcionando melhores condicoes para o conhecimento e 

controle social, permitindo o acesso a informagao de interesse publico, de forma a tornar a 

comunicagao mais isenta e transparente. 

O relatorio socioambiental baseia-se no principio da transparencia, tendo em vista que a 

divulgagao e pratica essencial de uma politica de responsabilidade socioambiental, 

reconhecida intemacional e nacionalmente, pois e a efetiva prestagao de conta as partes 

interessadas da instituigao (SILVA, 2012). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.4 Itens ambientais 

Paiva (2009) afirma que a Contabilidade e o principal instrumento de comunicagao, ou elo 

da empresa com os seus usuarios, tendo como fungao primordial o acompanhamento das 

atividades economicas, no papel de mensuradora e relatora da situagao patrimonial das 

empresas aos usuarios das informagoes contabeis, administrativas, economicas, sociais e 

ambientais, e a contabilidade ambiental e mais uma vertente dentro de seu leque de 

especializagao no enfoque social. 

Para Carvalho (2007), a Contabilidade Ambiental dispoe de meios, instrumentos e principios 

necessarios a evidenciagao dos fatos contabeis ambientais, atraves das suas 

demonstragoes contabeis, sendo estas formadas pelas contas ou itens ambientais, 

incluindo ativos, passivos, receitas, despesas ou custos ambientais que irao evidenciar 

todos os fatos que alteram o patrimonio da empresa. 

Onde de acordo com a sua postura frente ao meio ambiente, a empresa 
utilizar os recursos naturais de forma a degradar, ocasionando com isso 
multas, indenizagoes, compensagoes a serem pagas aos orgaos publicos, 
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pessoas em particular ou a sociedade, em termos contabeis esta estara 
gerando passivos ambientais. Por outro lado a empresa assumir uma 
posicao de conservacao, preservacao ou reparagao da natureza, em termos 
contabeis pode esta relacionado com custos ou despesas ambientais, 
podendo ainda repensar o ciclo de vida dos produtos, atraves da 
reciclagem, gerando, assim, receitas ambientais, essa postura pode 
decorrer de uma gestao ambiental implantada ou de novas tecnologias 
instaladas, e estas geralmente estao associadas a aquisicao de ativos 
ambientais (CARVALHO, 2007). 

Para a contabilidade ambiental as contas patrimoniais ou elementos patrimoniais foram 

classificados em Ativos, Passivos e Patrimonio Liquido Meio Ambiente e as contas de 

Resultado em Receitas, Custos, Despesas, Ganhos e Perdas Meio Ambiente, estando todas 

estas contas representando os bens e direitos ambientais, as obrigagoes ambientais e os 

custos ambientais (BRAGAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. 2007). 

2.1.4.1 Bens e direitos ambientais 

Partindo da definigao de Ativo de que estes sao beneficos economicos futuros provaveis, 

obtidos ou controlados por uma entidade em consequencia de transagoes ou eventos 

passados, tal definigao tambem e aplicavel aos Ativos Ambientais, bastando acrescentar 

que estes tern por finalidade o controle, preservacao e a recuperacao do meio ambiente 

(BRAGA et al. 2007). 

Segundo Carvalho (2007, p. 127) "ativos ambientais sao considerados todos os bens e 

direitos da entidade, relacionados com a protegao, preservacao e recuperacao ambiental e 

que estejam aptos a gerar beneficios futuros para a entidade". 

Ainda neste sentido Pereira, Carvalho e Parente (2011), completam que ativos ambientais 

abrangem todos os bens adquiridos com a finalidade de serem utilizados no processo de 

protegao, controle, conservagao e prevengao do meio ambiente. 

De acordo com Tinoco e Kraemer (2008, p. 181) os ativos ambientais representam: 
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• Os estoques dos insumos, pecas, acessorios etc. utilizados no processo 
de eliminagao ou redugao dos niveis de poluicao e geragao de residuos; 
• Os investimentos em maquinas, equipamentos instalagoes etc. 
adquiridos ou produzidos com a intengao de amenizar os impactos 
causados ao meio ambiente; 

• Os gastos com pesquisas, visando ao desenvolvimento de tecnologias 
modernas, de medio e longo prazo, desde que constituam beneficios ou 
agoes que irao refletir nos exercfcios seguintes. 

Compreende-se assim o ativo ambiental todos os investimentos ou gastos destinados a 

prevencao, recuperacao das areas afetadas, tais como equipamentos, gastos com pesquisa 

e desenvolvimento de tecnologias, investimento na produgao, de carater preventivo para 

diminuir os danos ao meio ambiente, e, que possam resultar em beneficios futuros para a 

empresa. 

Beneficios estes podem vir atraves do aumento da capacidade ou melhora da eficiencia ou 

da seguranca de outros ativos pertencente a empresa, da redugao ou prevencao da 

contaminagao ambiental que deveria ocorrer como resultado de operacoes futuras ou, 

ainda, atraves da conservacao do meio ambiente (TINOCO & KRAEMER, 2008). 

Dessa forma, considera-se como ativo ambiental, quando a sua utilidade restringir-se a 

operacionalizacao do meio ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2,1.4.2 Obrigagdes ambientais 

Partindo do pressuposto de que o fato gerador das obrigagoes ambientais ocorre quando o 

meio ambiente e degradado, Carvalho (2007, p. 132) conceitua obrigagoes ambientais ou 

passivos ambientais como sendo: 

Obrigagoes da entidade decorrentes de danos causados ao meio ambiente, 
de infragoes ambientais ou emprestimos a serem aplicados na area 
ambiental, que tenham ocorrido no passado ou estejam ocorrendo no 
presente e que delas decorram entrega futura de ativos bem como a 
prestagao de servigos. 
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O passivo ambiental pode ser considerado como toda e qualquer obrigagao exigfvel apos a 

ocorrencia do fato gerador, perante terceiros, proveniente do esforgo para gerenciar os 

impactos e riscos ambientais e que sera quitada por meio de desembolso financeiro, 

prestagao de servigos ou entrega de algum ativo. 

Neste mesmo sentido, Ribeiro (2010, p. 76) afirma que: 

Passivo ambiental se refere aos beneficios economicos ou aos resultados 
que serao sacrificados em razao da necessidade de preservar, proteger e 
recuperar o meio ambiente, de modo a permitir a compatibilidade entre este 
e o desenvolvimento economico, ou em decorrencia de uma conduta 
inadequada a estas questoes. 

As obrigagoes ambientais decorrentes da relagao da empresa com o meio ambiente podem 

surgir de varias formas, como multas e penalidades por infragoes legais, ressarcimentos a 

terceiros por danos provocados, gastos para a recuperagao de areas degradadas dentre 

outras, desde que tenha alguma relagao com os danos ou impactos ambientais. 

Conforme BragazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2007), os passivos ambientais podem tambem ter origem na 

aquisigao de ativos meio ambiente, como na ocorrencia de despesa meio ambiente ou perda 

ambiental, ainda de acordo com Tinoco e Kraemer (2008), estes as vezes podem passar 

despercebidos pela propria administragao da empresa, surgindo em decorrencia da posse 

ou do uso de determinados recursos naturais, e que, de alguma forma estao sendo 

prejudicados, como tambem pela geragao de residuos, ou lixos industrials, de dificil 

eliminagao. 

Apesar e existir certa dificuldade na identificagao e quantificagao de determinados passivos 

ambientais, estes nao devem ser motivos para omissao da informagao, tendo que constar 

nos registros contabeis mesmo que somente em notas explicativas, tendo em vista que a 

ausencia de registros contabeis de passivos, ou obrigagoes ambientais ira apresentar uma 

posigao do patrimonio que nao condiz com a real situagao da entidade (CARVALHO, 2007). 

Esta questao foi por muito tempo ignorada ou omitida, ou por falta de conhecimento, 

conscientizagao, legislagao, tecnologia ou ate mesmo interesse, e nos ultimos anos, muitas 

empresas estao sendo obrigadas legalmente a reconhecer os seus passivos ambientais, 

como tambem divulga-los para que todos os stakeholders tenham acesso as informagoes. 
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Ribeiro e Gratao (2000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud TINOCO; KRAEMER, 2008) mencionam que os passivos 

ambientais aparenta ter uma certa conotagao negativa, de que por a empresa possuir urn 

passivo ambiental, tenha agredido significativamente o meio ambiente, sendo que este pode 

tambem originar-se de atitudes ambientalmente responsaveis, como os investimentos 

direcionados a preservacao ambiental. 

2.1.4.3 Custos ambientais 

Ao se conceituar custos, faz necessario distingui-los de despesas, que conforme Carvalho 

(2007) define como: Custos Ambientais todos os gastos, que tenham relagao com o meio 

ambiente empregado diretamente no processo produtivo da entidade, e Despesas 

Ambientais sao todos os gastos efetuados pela empresa, que tambem tenham relagao com 

o meio ambiente, mas que nao estejam diretamente relacionados com a atividade produtiva 

da entidade. 

Segundo Pereira, Carvalho e Parente (2011, p. 26), os Custos Ambientais representam 

"todo empenho, todo esforgo vinculado a qualquer gasto, independente de desembolso 

relativo a bens ou servigos que visem unica e exclusivamente a preservagao do meio 

ambiente", existindo certas dificuidades ao se trabalhar com custos ambientais, tendo em 

vista que estes, em sua grande maioria, serem custos intangiveis, mas apesar das 

dificuidades a empresa devera adotar esforgos no sentido de identificar, controlar e eliminar 

tais custos ambientais, caso contrario a empresa estara criando situagoes futuras que trarao 

danos ao meio ambiente,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a sua imagem, a seu patrimonio e a sociedade. 

Na visao de Ribeiro (2010, p. 52) "os custos para neutralizar os danos ao meio ambiente 

sao, na verdade, custos de produgao e, portanto devem ser tratados como custos dos 

produtos fabricados no periodo" e com isso os custos ambientais devem compreender todos 

aqueles relacionados diretamente ou indiretamente com a protegao do meio ambiente. 

Assim, os custos ambientais incluem os gastos, resultante das atividades, para prevenir, 

reduzir ou retificar os danos ao meio ambiente, auxiliando na sua preservagao e 

conservagao, melhorando tanto a sua eficiencia operacional quanto a eficiencia ambiental. 
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Os custos ambientais sao classificados de acordo com Tinoco e Kraemer (2008) como 

externos e internos, onde os custos externos podem incorrer como resultado da produgao 

ou existencia da empresa, estes geralmente estao fora dos limites da empresa, dificultando 

a sua mensuragao, tendo como exemplos, os danos e impactos causados a natureza, 

esgotamento de recursos naturais, compensagao na qualidade de vida local, dentre outros; 

e os custos internos estao relacionados com a linha de frente da empresa, incluindo os 

custos de prevengao ou manutengao, sendo estes mais faceis de serem identificados e 

mensurados. 

Ao possuir informagoes e o entendimento a respeito dos custos ambientais da empresa, 

esta pode obter alguns beneficios, tais como, promover o desenvolvimento de urn custeio e 

uma fixagao de pregos mais exatos, ajudando a empresa no desempenho de processos, 

produtos e servigos ambientalmente sustentaveis, assim como vantagens competitivas com 

os clientes que exigem produtos ou servigos ambientalmente corretos e ate beneficios a 

saude humana e exito nos negocios (TINOCO & KRAEMER, 2008). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 .1 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Importancia da contabilidade ambiental 

A Contabilidade e uma ciencia que estuda o patrimonio das empresas para possibilitar o 

controle, avaliagao e a mensuragao das alteragoes ocasionadas a ele, com o objetivo de 

fornecer informagoes aos diversos usuarios, para a tomada de decisoes, onde a 

Contabilidade Ambiental ira abranger a conta bilizagao de efeitos economicos (custos e 

receitas) e patrimoniais (ativos e passivos) de eventos de carater ambiental, auxiliando os 

gestores no sistema de gestao ambiental, apresentando atraves de relatorios as diversas 

ocorrencias, como os gastos com os controles ambientais, sua prevengao e remediagao, 

demonstrando a responsabilidade com relagao ao meio ambiente (FREITAS; 

STRASSBURG, 2007). 

Para Alberton, Carvalho, Crispim (2003), a importancia da Contabilidade Ambiental comega 

a vigorar quando os problemas ambientais passam a preocupar os gestores e a sociedade, 
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devido a necessidade de mais informagoes financeiras objetivas sobre o meio ambiente, e a 

sua relagao do meio ambiente com a entidade. 

Tinoco e Robles (2006, p. 119) citam tres razoes para as empresas adotarem esta 

especificidade da contabilidade que sao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gestao interna: esta relacionada com uma ativa gestao ambiental e seu 
controle, visando a reduzir custos e despesas operacionais, e melhorar a 
qualidade de vida dos produtos; 

Exigencias legais: a crescente exigencia legal e normativa, pode obrigar os 
administradores a controlar mais seus riscos ambientais, sob pena de 
multas e indenizagoes; 
Demanda dos parceiros sociais: a empresa esta submetida cada vez mais a 
pressoes internas e externas. Essas demandas podem ser dos clientes, 
empregados, organizagoes ecologicas, seguradoras, comunidade local, 
acionistas, administragao publica, bancos, investidores, etc. 

Pereira, Carvalho e Parente (2011, p. 24) afirma que a contabilidade ambiental e "o ramo da 

contabilidade que mensura, controla e registra os eventos economicos e financeiras no 

ativo, passivo, receita, custos e despesas, bem como a evidenciagao, relacionados com o 

meio ambiente", ou seja, o registro das transagoes da empresa que causam impacto 

ambiental e seus efeitos que afetam ou deveriam afetar a posigao economica e financeira 

dos negocios da empresa. 

De acordo com Carvalho (2007), para o Brasil, o marco teorico referente a contabilidade 

ambiental foi a edigao em 1996 da NPA 11 - Balango e Ecologia pelo Instituto Brasileiro de 

Contabilidade - IBRACON, tendo como objetivos relacionar a Contabilidade e o Meio 

Ambiente, onde foi recomendada a adogao de processos de gestao ambiental pelas 

empresas e os seus devidos registros dos Ativos e Passivos Ambientais, como tambem a 

apresentagao dos elementos patrimoniais sob titulos e subtitulos especificos nas 

demonstragoes contabeis. 

Para Kraemer (2006), a Contabilidade Ambiental ira proporcionar uma ativa gestao 

ambiental, despertando o interesse da classe empresarial para as questoes ambientais, 

alem de facilitar as decisoes a partir da selegao de indicadores e analise de dados, da 

avaliagao destas informagoes com relagao aos criterios de atuagao ambiental, da 

comunicagao, e da revisao e melhora periodica de tais procedimentos, exercendo urn maior 

controle dos riscos ambientais evitando pena de multas, tendo em vista que a empresa esta 

cada vez mais submetida as pressoes internas e externas. 
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2.2 Indicadores de desempenho ambiental (IDA) 

Os Indicadores de Desempenho Ambiental, de acordo com Tinoco e Kraemer (2008), sao 

urn meio de apresentar dados quantitativos ou qualitativos ou informagoes de uma forma 

mais compreensfvel e util, convertendo dados selecionados em informagoes precisas quanto 

ao desempenho ambiental, atraves do desempenho do gerenciamento ambiental da 

organizagao, do desempenho ambiental das operagoes da organizagao ou da condigao 

ambiental, sintetizando as informagoes quantitativas e qualitativas permitindo a 

determinagao da eficiencia e efetividade da empresa, de urn ponto de vista ambiental, em 

utilizar os recursos disponiveis. 

De acordo com o Sistema FIRJAN (2008), os indicadores ambientais podem ser entendidos 

como parametros que fornecem informagoes a respeito de uma atividade ou urn cenario, em 

relagao aos fatores ambientais, possibilitando a realizagao de analises, conclusoes e 

tomadas de decisoes estrategicas. Para que possam ser elaborados bons indicadores de 

desempenho ambiental, devem ser seguidas algumas regras como: ser simples, de facil 

interpretagao e capazes de demonstrar tendencias; ser relevante em termos das questoes e 

dos valores ambientais; facilitar o entendimento dos Sistemas de Gestao Ambiental 

implementados; ter uma base cientifica, considerar as dificuidades de monitoramento 

(tempo, tecnologia e custos) e proporcionar bases solidas para comparagoes e tomadas de 

decisao. 

Junior Bergamine (2000, p. 320) afirma que os IDA'S tern como objetivo fornecer 

informagoes sobre o desempenho ambiental, onde "toda informagao de desempenho, tanto 

quantitativa como qualitativa, que em forma direta ou consolidada e utilizada para medir, 

avaliar ou comunicar o desempenho ambiental de uma organizagao. 

Sua utilizagao deve objetivar uma integragao entre o desempenho ambiental e o 

desempenho economico-financeiro produzindo informagoes de forma transparente, 

permitindo comparagoes para quern delas se utilizar para a tomada de decisoes. 

Para urn melhor entendimento, Mitchell (1996zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud RODRIGUES, 2010) faz algumas 

observagoes sobre a caracterizagao de indices e indicadores, onde indicador pode ser urn 

dado individual ou urn agregado de informagoes que comunique eficientemente o estado do 

fenomeno observado, quanto ao indice, este revela o estado de urn sistema ou fenomeno, 
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sendo o valor agregado final de todo urn procedimento de calculo onde se utilizam, inclusive, 

indicadores como variaveis que o compoem. 

Abranches (2007) cita que o Indice de Desempenho Ambiental (IDA) tern como objetivo 

permitir a comparagao e ordenar os paises do melhor ao pior desempenho ambiental. Este 

procura medir a distancia de cada pais em relagao a urn determinado objetivo de 

desempenho. Distancias estas em relagao a metas ambientais recomendaveis, compostas 

por uma serie de indicadores, onde o metodo adotado para o calculo foi o de proximidade da 

meta, que de acordo com urn indicador, qualidade do ar, por exemplo, define-se 

tecnicamente uma meta desejavel para ele, com base em indicadores quantitativos para 

medi-lo, e se calcula a distancia entre a situagao medida efetivamente em cada pais a essa 

meta. Servindo tambem de base fundamentada para a formulagao e avaliagao de politicas 

publicas voltadas para o desempenho ambiental de cada pais. 

O Indice de Desempenho Ambiental de acordo com a SWU (2012) e urnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ranking que mede o 

nivel de sustentabilidade de cada pais, utilizando criterios ou politicas estabelecidas, como 

saude ambiental, qualidade do ar, recursos hidricos, biodiversidade e habitat, recursos 

naturais produtivos e energia sustentavel. 

Para Veiga (2007) este indice e mais focado no esforgo que o pais esta fazendo para 

melhorar o seu desempenho ambiental, estando centrado em dois amplos objetivos de 

protegao, que sao: redugao do estresse ambiental na saude humana (saude ambiental), e 

promover a vitalidade do ecossistema com consciente gestao dos recursos naturais. 

A Assessoria de Comunicagao Social da ANTAC completa que este indice e tambem urn 

sistema de acompanhamento e de medigao do desempenho da gestao ambiental, 

estabelecendo o grau de atendimento as conformidades ambientais. 

Conforme Rodrigues (2010), o IDA foi formulado pelo Centra de Politica e Direito Ambiental 

da Universidade de Yale, tendo como foco a dimensao politica ambiental dos paises, 

possibilitando reunir dados quantitativos integrals de carater sistematico e com grau de 

confiabilidade elevada, servindo de suporte metodologico quantitative para a breve analise 

politica comparada, estabelecendo, com isso, urn exercicio comparativo quanto ao 

desempenho ambiental dos paises, ou seja, a sustentabilidade relativa entre os paises. 

Podemos dizer que o IDA possibilita, atraves de inferencias quantitativas de indicadores, 

comparar o desempenho ambiental dos paises ou ate mesmo organizagoes, ordenando do 

melhor ao pior desempenho ambiental. 
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2.3 O Indice de Sustentabilidade Empresarial ( ISE) 

Cavalcante, Bruni e Costa (2009) cita que o Indice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) foi 

criado em 30 de novembro de 2005 pela Bolsa de Valore de Sao Paulo (Bovespa), este 

mede o retomo total de uma carteira teorica composta por papeis mais liquidos da Bovespa 

e melhor classificados em termos de responsabilidade social, ambiental e de 

sustentabilidade, onde o ISE foi formulado utilizando o conceito dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Triple Botton Line (TBL) 

que avalia, de forma integrada, as dimensoes economico-financeiras, de responsabilidades 

sociais e ambientais das empresas, e ainda adicionados criterios e indicadores de 

governanga corporativa. 

Devido ao aumento quanto a importancia das acoes de responsabilidade social e de 

sustentabilidade ambiental adotadas pelas empresas, os mercados financeiras tern utilizado 

os indices para medir o engajamento das empresas em iniciativas e agoes dessas 

naturezas. 

A BM&FBOVESPA (2012) define o ISE como: "E urn indice que mede o retomo medio de 

uma carteira teorica de acoes de empresas de capital aberto e listadas na BM&FBOVESPA, 

semelhante ao Ibovespa". Teve inicio a partir de discussoes de entidades, tendo a 

participacao de associates e ONGs com a BM&FBOVESPA para a criacao de urn indice 

composto somente por acoes de empresas que se destacam em responsabilidade social, 

sustentabilidade empresarial, inspirado nas experiencias intemacionais, criando um 

ambiente de investimento compativel com a demanda da sociedade. 

A BM&FBOVESPA tambem aponta as caracteristicas do ISE, sendo este composto por 40 

empresas selecionadas dentre as emissoras das 200 agoes mais liquidas, com participacao 

voluntaria, sendo a carteira revista anualmente, com vigencia de 1° de Janeiro a 31 de 

Dezembro, e a metodologia se baseia em questionario elaborado por meio de processo 

participativo, tendo como parceiro tecnico para elaboragao do questionario o GVces -

Centra de Estudos em Sustentabilidade da FGV. 

De acordo com o GVces (2012), o questionario e a base do processo de selegao das 

empresas que compoem a carteira ISE, sendo composto por dimensoes que avaliam 

diferentes aspectos da sustentabilidade, sendo estas: 



63 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dimensao Geral: compromissos com o desenvolvimento- sustentavel, 
alinhamento as boas praticas de sustentabilidade, transparencia das 
informagoes corporativas e praticas de combate a corrupcao; 
Dimensao Natureza do Produto: impactos pessoais e difusos dos produtos e 
servicos oferecidos pela empresa, adogao do principio da precaucao e 
disponibilizagao de informagoes ao consumidor; 
Dimensao Governanga Corporativa: relacionamento entre socios, estrutura 
e gestao do Conselho de Administragao, processos de auditoria e 
fisealizagao, praticas relacionadas a conduta e conflitos de interesses; 
Dimensao Economico-Financeira, Ambiental e Social: politicas corporativas, 
gestao, desempenho e cumprimento legal; 

Dimensao Mudangas Climaticas: politica corporativa, gestao, desempenho e 
nivel de abertura das informagoes sobre o tema. (grifos nossos) 

Segundo Lins e Silva (2009) esse e o quarto indice que existe no mundo e sinaliza uma 

tendencia das bolsas de valores, alem de atuar como promotor de boas praticas no meio 

empresarial brasileiro, atendendo a uma demanda crescente de investidores preocupados 

em aplicar seus recursos nos chamados investimento socialmente responsaveis, servindo 

de referenda para indicar quais agoes, dentre as negociadas pela Bovespa, sao mais 

seguras a longo prazo, ja que empresas que seguem os criterios de sustentabilidade 

empresarial tendem a representar menor risco ao investimento. 
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3 ANALISE DE R E S U L T A D O S 

3.1 Principals aspectos operacionais e ambientais das hidreletricas estudadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3,1.1 CIA Energetica do Ceara - COELCE 

A COELCE e uma sociedade anonima de capital aberto, controlada pela Endesa, com 

concessao para distribui energia eletrica pelo prazo de 30 anos, desde 1998, ano em que foi 

privatizada, aos habitantes de 184 municipios cearenses em urn territorio de 149 mil 

quilometros quadrados. 

Segundo o site da empresa, a COELCE e a terceira maior distribuidora do Nordeste em 

volume e eomercializacao de energia, com fornecimento para mais de 3,2 milhoes de 

clientes, entre residenciais, rurais, comerciais, industrials e institucionais. 

Sua sede esta localizada em Fortaleza (CE), com oito unidades principals, entre centros de 

servigos e de manutencao, e 201 lojas de atendimento em todo o Estado. Alem de ser 

considerada uma das empresas de melhor qualidade e melhor distribuidora de energia do 

pais, inclusive pelas agoes socioambientais que desenvolve, pela Associagao Brasileira de 

Distribuidores de Energia Eletrica (Abradee) (COELCE, 2012). 

Nos relatorios da Coelce revela sua preocupagao com a legislagao e as normas ambientais 

como forma de garantir urn futuro adequado as proximas geragSes. Alem de todos os 

projetos sociais que desenvolve, segundo a COELCE (2013), a empresa investe em 

pesquisa, em novas tecnologias, em educagao ambiental, bem como desenvolve projetos 

ambientais que beneficiam a sociedade em geral, buscando o aprimoramento de seus 

processos reduzindo os impactos ambientais de suas atividades. 
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3.1,2 TRACTEBEL Energia S.A. 

A TRACTEBEL Energia atua na implantacao e operacao de usinas geradoras de 

eletricidade, sendo tambem agente ativo na atividade de comercializacao, e e a maior 

geradora privada de energia do Brasii, controlada pela international Power - GDF SUEZ. 

A TRACTEBEL faz parte do Novo Mercado e Integra o Indice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE) da BM&FBOVESPA desde a sua criacao, buscando sempre consolidar-se 

como referencia de sustentabilidade no setor eletrico e manter a sua posicao de maior 

geradora privada do Brasii (TRACTEBEL, 2012). 

O site da empresa informa que sua sede e em Florianopolis (SC). Suas usinas estao 

espalhadas em 12 estados, nas cinco regioes do pais. Seu parque gerador e composto por 

22 usinas, sendo nove hidreletricas, seis termeletricas convencionais, duas a biomassa, 

duas eolicas e tres Pequenas Centrais Hidreletricas. Seu portfolio de clientes e formado por 

distribuidoras, clientes livres e comercializadoras. 

De acordo com a TRACTEBEL Energia S.A. (2013), o foco de sua atividade pauta-se no 

equilibrio do tripe que a sustenta, que e apresentar excelente desempenho economico, ser 

socialmente justo e atuar com responsabilidade ambiental, conduzindo o negocio de 

maneira sustentavel, criando valor para todas as partes interessadas. Realiza o 

monitoramento e controle do uso dos recursos naturais, desenvolvendo acoes para mitigar 

ou compensar os possiveis impactos decorrentes de suas atividades, garantindo o equilibrio 

do meio ambiente e a sustentabilidade do negocio. 

3.1.3 Centrais ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS 

A Eletrobras e uma empresa de economia mista e de capital aberto. controlada pelo governo 

brasileiro, que atua nas areas de geracao, transmissao e distribuigao de energia eletrica. 
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Com foco em rentabilidade, competitividade, integracao e sustentabilidade, a companhia 

lidera urn sistema composto por 12 subsidiarias, uma empresa de participacoes (Eletrobras 

Eletropar), urn centra de pesquisas (Eletrobras Cepel) e metade do capital de Itaipu 

Binacional (ELETROBRAS, 2012). 

Conforme ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site institucional, a Eletrobras da suporte a programas estrategicos do governo, 

como o Programa de Incentivos as Fontes Alternativas de Energia Eletrica (Proinfa), o 

Programa Nacional de Universalizacao do Acesso e Uso da Energia Eletrica (Luz para 

Todos) e o Programa Nacional de Conservacao de Energia Eletrica (Procel), atuando de 

forma integrada, com politicas e diretrizes definidas pelo Conselho Superior do Sistema 

Eletrobras (Consise). 

Para a ELETROBRAS (2013), a dimensao ambiental esta inserida nas atividades exercidas 

pela companhia como subsidios aos processos decisorios, onde a intencao e explorar os 

recursos energeticos de maneira sustentavel e manter o equilibrio entre os meios fisico e 

biotico e a ocupacao humana e cultural dos espacos, atendendo ao mesmo tempo o 

desempeno energetico e de engenharia e aos aspectos ambientais, sociais e economicos. 

Para isso a Companhia desenvolve diversas acoes e projetos com o intuito mitigar os 

possiveis impactos ao meio ambiente no desenvolvimento de suas atividades. 

3.1.4 LIGHT S.A 

A Light S.A e uma holding que controla integralmente subsidiarias que participam em tres 

segmentos de negocio: a Light SESA, em distribuicao de energia, considerada a quarta 

maior distribuidora de energia do Brasii em numero de clientes e a quinta maior em 

qualidade distribuida, de acordo com a EPE (2011), a Light Energia, em geracao de energia 

eletrica, com parque gerador composto por cinco usinas hidreletricas e duas elevatorias, 

com capacidade instalada de 855 MW, e a Light Esco e a LightCom atuando nas areas de 

comercializacao e servicos de energia e infraestrutura. 

A Companhia distribui energia para 31 municipios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 

25% do territorio estadual, com a cobertura de uma area de 10.970 Km 2, prestando servicos 
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a aproximadamente 3,9 milhoes de clientes, possuindo mais de cem anos de existencia 

(LIGHT, 2012). 

Segundo informacoes coletadas em seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site, a Light e pioneira no Brasii em estudos e 

relatorios de impacto ambiental na construcao de usinas hidreletricas. Ao longo dos anos, 

vem praticando importantes acoes e programas nessa area, que atestem o seu 

compromisso com o desenvolvimento sustentavel. Possui acoes negociadas nas bolsas de 

valores de Sao Paulo, Nova lorque e Madri, sendo referenda internacional em 

sustentabilidade social e ambiental. 

Para a LIGHT (2013), a sustentabilidade e mais que urn norte em seu modelo de gestao. 

Representa urn compromisso que representa a sua maneira de gerir negocios que resultem 

em crescimento economico, humano e social a todos os seus publicos de relacionamento, 

incluindo o respeito ao meio ambiente. Tern desenvolvido inumeras iniciativas e projetos e 

programas com foco no meio ambiente. 

3.1,5 CIA Paranaense de Energia - COPEL 

A COPEL e a maior empresa do Estado do Parana, criada em 1954, atuando com 

tecnologia de ponta nas areas de geragao, transmissao e distribuicao de energia, alem de 

telecomunicacoes. Opera um abrangente e eficaz sistema de energia eletrica com parque 

gerador proprio de usinas, linhas de transmissao, subestacoes, linhas e redes eletricas do 

sistema de distribuicao e um modemo sistema optico de telecomunicacao que integra as 

principals cidades do estado, atendendo praticamente 100% dos domicilios nas areas 

urbanas e passa de 90% nas regioes rurais (COPEL, 2008). 

De acordo com a COPEL (2013), esta busca o equilibrio economico, social e ambiental, 

visando a sustentabilidade empresarial, aliada as boas praticas de govemanca corporativa, 

para atingir os objetivos de seu planejamento estrategico. Tern compromisso com a 

valorizagao, conservagao e defesa do meio ambiente, desenvolvendo diversas agoes e 

projetos para a preservagao do mesmo, buscando minimizar os riscos ambientais e suas 
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acoes, ate a compensacao ou mitigacao dos impactos ambientais causados pe!a 

companhia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1,6 ELETROPAULO 

A AES Eletropaulo e uma empresa de capital aberto controlada pela AES Corporation e o 

BNDES, com sede administrativa em Sao Paulo (SP), considerada a maior distribuidora de 

energia eletrica em consumo e faturamento da America Latina, chegando a marca de 6,3 

milhoes de clientes e 16,6 milhoes de pessoas atendidas. Sua area de concessao abrange 

24 municipios da regiao metropolitana de Sao Paulo, e Integra o nivel 2 de Governanca 

Corporativa da BM&FBOVESPA, fazendo parte desde 2005 da carteira do ISE, onde 

monitora e afere suas emissoes, reforcando seu compromisso com as questoes climaticas e 

de meio ambiente (ELETROPAULO, 2012). 

Conforme a ELETROPAULO (2013), a mesma adota uma politica integrada de meio 

ambiente, definindo os compromissos que devem ser seguidos por todos os seus 

colaboradores, bem como a eonscientizacao dos mesmos e da populacao, Investe tambem 

em tecnologias e projetos de pesquisa e desenvolvimento voltados a conservacao 

ambiental. 

3.1.7 CIA Energetica de Minas Gerais - CEMIG 

A CEMIG e uma Companhia de capital aberto controlada pelo Estado de Minas Gerais, 

considerada a maior empresa integrada do setor de energia eletrica do Brasii, participando 

em mais de 100 empresas, alem de consorcios e fundo de participates. 
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Segundo o site institucional, a CEMIG atua em 22 estados brasileiros, alem do Distrito 

federal, e ao Chile. Em Minas Gerais, responde por 96% da area de concessao, com mais 

de 7 milhoes de consumidores, em 774 municipios, e ainda, a maior fornecedora de energia 

para clientes livres do Pais, com 25% do mercado, e um dos maiores grupos geradores, 

responsavel pela operacao de 65 usinas, com capacidade instalada de 6.925 MW. 

A empresa tambem investe em outras fontes renovaveis, como biomassa, pequenas 

centrais hidreletricas, energia solar e projetos de cogeracao, sendo referenda na economia 

global, reconhecida por sua atuacao sustentavel (CEMIG, 2012). 

A CEMIG busca o equilibrio entre a atuacao socioambiental responsavel com a eficiencia de 

seus negocios em geraeao, transmissao e distribuicao de energia eletrica, promovendo 

solucoes e novas tecnologias que minimizem os impactos de suas atividades e 

potencializem os seus beneficios junto a sociedade, buscando alternativas para viabilizar um 

futuro sustentavel (CEMIG, 2013). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1,8 CPFL Energia S.A. 

A CPFL e um grupo formado por 36 empresas, lider com 13% de participacao no mercado 

nacional, atuando em todo territorio nacional, com escritorios em Caxias do Sul (RS), 

Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Recife (PE), nos negocios de distribuicao, geraeao e 

comercializacao de energia eletrica e servicos, com empreendimentos de geraeao de 

energia eletrica em operacao, possuindo oito hidreletricas ambientalmente eficientes, 46 

pequenas centrais hidreletricas, oito parques eolicos, cinco usinas de biomassa de cana-de-

acucar e tres termicas a oleo combustivel (reserva energetica). Atua nos estados de Sao 

Paulo, Rio Grande do Sul, Parana e Minas Gerais, totalizando 559 municipios atendidos e 

7,1 milhoes de clientes (CPFL, 2012). 

CPFL busca criar valor de forma equilibrada e sustentavel para os diferentes publicos com 

os quais a empresa se relaciona. Desenvolve projetos que buscam maximizar o 

aproveitamento energetico e mitigar os impactos socioambientais de seus 
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empreendimentos, contribuindo para o desenvolvimento sustentavel e para a reducao, 

mitigacao dos impactos ambientais e conservacao do meio ambiente (CPFL, 2013). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.9 CIA Energia Eletrica de Sao Paulo - CESP 

A CESP foi criada a partir da fusao de 11 empresas em 1966 e permanecendo por tres 

decadas como a maior geradora de energia eletrica do Brasii, sendo hoje a maior empresa 

de producao de energia eletrica do Estado de Sao Paulo e a quarta maior do pais, com 

potencia instalada total de 7.455,30 MW, possui seis usinas hidreletricas, tres instaladas no 

Rio Parana, uma localizada no Rio Tiete e duas na bacia do Rio Paraiba do sul, todas sao 

integradas ao Sistema Interligado Nacional (SIN) e despachadas pelo Operador Nacional do 

Sistema Eletrico (ONS). A CESP supre um mercado composto pelas principais distribuidoras 

de energia eletrica do Estado de Sao Paulo, a Eletropaulo, Bandeirante, CPFL e Elektro 

(CESP, 2012). 

Segundo a CESP (2013) possui diversos programas visando minimizar os impactos 

causados pela construcao e operacao de seus empreendimentos, com compromissos para 

a solucao de medidas compensatorias ou mitigatorias referentes as areas de influencia dos 

reservatorios, buscando sempre contribuir para o avango da conscientizacao ambiental da 

populacao do entorno de seus empreendimentos. 

3.1.10 Energias do Brasii S.A. - EDP 

A EDP esta presente no Brasii atraves sua subsidiaria EDP, na qual detem, atualmente, 

uma participagao de 51%. Com investimentos no setor de energia eletrica, consolidando 
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ativos de geraeao, transmissao e comercializacao. Estando presente no segmento de 

geraeao em seis estados (Espirito Santo, Mato Grosso do Sui, Tocantins, Ceara, Santa 

Catarina e Rio Grande de Sul) e no segmento de distribuicao em dois estados (Sao Paulo e 

Espirito Santo). 

Nas atividades de producao de eletricidade, inclui centrais hidroeletricas e mini-hidricas 

localizadas nas regioes de Espirito Santo, Mato Grosso do Sul e Tocantins, uma central 

termica (em construcao) no Ceara e parques eolicos em Santa Catarina. E comprometida 

em criar valor com sustentabilidade, orientando sua atuacao em tres pilares: crescimento 

orientado, risco controlado e eficiencia superior (EDP, 2012). 

A EDP adota em suas operacoes medidas que visam minimizar os impactos causados por 

suas atividades, buscando excelencia na gestao ambiental e atuando de forma responsavel 

na conservacao do meio ambiente. Sua eultura corporativa preve a conscientizacao de seus 

gestores e colaboradores, a inclusao do componente socioambiental nas decisoes de 

investimento e a utilizacao de tecnoiogia que contribua para a preservacao da natureza 

(EDP, 2013). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Descrigao das informacoes encontradas sobre os itens ambientais 

Consta como objetivo deste trabalho, analisar nas demonstrates financeiras e relatorios 

oficiais a variacao dos itens ambientais no periodo de 2008 a 2012 nas companhias eletricas 

participantes da carteira ISE, ou seja, a evidenciagao dos ativos, passivos e despesas 

ambientais, que sao descritos a seguir para cada empresa analisada. 
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3.2.1 CIA Energetica do Ceara - COELCE 

Como forma de divulgacao das informacoes contabeis, socioambientais e seus itens 

ambientais, a Companhia forneceu atraves das Demonstracoes Financeiras Padronizadas, 

com as suas Notas Explicativas, e os Relatorios de Sustentabilidade, os valores do Ativo, 

Passivo e Despesas Operacionais da Companhia no periodo de 2008 a 2012, estando 

demonstradas na tabela 1: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 1: Composicao do Ativo e Passivo e Despesa Operacional Total da COELCE no periodo de 
2008 a 2012 em moeda corrente em milhoes (R$) 

Composicao 2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo/Passivo 2,78 2,87 3,07 3,35 3,56 

Despesa Operacional 0,166 0,150 0,105 0,104 0,146 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

No que se refere aos itens ambientais como investimentos, despesas e custos dentre 

outros, de acordo com os demonstratives publicados, o valor total dos investimentos 

ambientais realizados pela Companhia, assim como os investimentos ambientais 

relacionados com a producao/operacao da empresa e nos programas ou projetos externos 

entre os anos de 2008 a 2012, sendo estes retirados do Balanco Social, sao descritos a 

seguir. 

Em 2008, os investimentos ambientais relacionados coma a producao/operacao da empresa 

foram de R$ 19.549, sendo estes relacionados (R$ mil): 

• A educacao ambiental para colaboradores: R$ 69; 

• Gerenciamento de residuos: R$ 57; 

• Licencas e auditorias ambientais: R$ 802; 

• P&D tecnologico e industrial: R$ 864; 
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• Arborizacao urbana: R$ 26; 

• Manejo de vegetacao: R$ 2.638; 

• Rede compacta ou isolada: R$ 14.928; 

• Outros gastos para melhoria contfnua: R$ 120; 

• O valor dos investimentos em programas e/ou projetos externos foi de R$ 7.870, 

correspondendo (R$ mil): a educacao ambiental: R$ 669 e programa de eficiencia 

energetica: R$ 7.201. 

Em 2009, os investimentos relacionados coma a producao/operacao da empresa foram R$ 

10.049, sendo estes relacionados (R$ mil): 

• A educacao ambiental para colaboradores: R$ 24; 

• Gerenciamento de residuos: R$ 85; 

• Licencas e auditorias ambientais: R$ 678; 

• P&D tecnologico e industrial: R$ 275; 

• Arborizacao urbana: R$ 2; 

• Manejo de vegetacio: R$ 2.408; 

• Rede compacta ou isolada: R$ 6.473; 

• Outros gastos para melhoria continua: R$ 103; 

• O valor dos investimentos em programas e/ou projetos externos: R$ 8.520, 

correspondendo (R$ mil): a educacao ambiental: R$ 2.602 e programa de eficiencia 

energetica: R$ 5.927.. 

Em 2010, os investimentos relacionados coma a producao/operacao da empresa foram de 

R$ 23.376, sendo estes relacionados (R$ mil): 

• A educacao ambiental para colaboradores: R$ 37; 

• Gerenciamento de residuos R$ 44; 

• Licencas e auditorias ambientais: R$ 70; 
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• P&D tecnologico e industrial: R$ 2.417; 

• Arborizacao urbana R$ 3; 

• Manejo de vegetagao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R$ 2.113; 

• Rede compacta ou isolada: R$ 18.666; 

• Outros gastos para melhoria continua: R$ 26; 

• O valor dos investimentos em programas e/ou projetos externos: R$ 19.162 

correspondendo (R$ mil): a educacao ambiental: R$ 1.031 e programa de eficiencia 

energetica: R$ 18.131. 

Em 2011, os investimentos relacionados coma a producao/operacao da empresa foram de 

R$ 84.172 (consolidado Endesa), e o valor dos investimentos em programas e/ou projetos 

externos R$ 46.775 (consolidado Endesa), totalizando R$ 130.925. No exercicio de 2011 

foram informados no Relatorio de Sustentabilidade os investimentos e gastos ambientais por 

tipo, sendo (R$ mil): 

• Eliminacao de residuos: R$ 601; 

• Tratamento de emissoes R$ 337; 

• Custos de prevencao: R$ 100.366; 

• Despesas de gestao ambiental: R$ 29.621. 

Adicionalmente foram pagos R$ 61.000,00 por autuacoes e/ou multas por violacao as 

normas ambientais. 

No ano de 2012, foi informado o valor total investido mais de R$ 23,5 em projetos 

educacionais, culturais e de eficiencia energetica. 

Como se pode observar a COELCE divulgou em seus demonstratives e relatorios 

publicados, os valores totais dos investimentos ambientais, como tambem forneceu 

informacoes a respeito dos tipos de investimentos e os valores gastos, exceto no ano de 

2012, pois de acordo com as DF, foi informado apenas o valor total investido, nao 

fornecendo o quanto foi gasto em cada tipo de investimento. 
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Para compor os valores dos itens ambientais, foi considerado Ativo Ambiental como sendo 

os valores investidos na producao/operacao da empresa, a exemplo de investimentos em 

maquinas, equipamentos e instalaeoes, adquiridos ou produzidos com a intencao de 

amenizar os impactos causados ao meio ambiente, assim como gasto com pesquisas, 

tecnologias, programas e projetos que visem a protecao, preservacao e recuperacao 

ambiental. 

Para o Passivo Ambiental, consideraram-se os investimentos em programas e/ou projetos 

externos, sendo estes as obrigacoes assumidas em decorrencia de danos ambientais 

praticados e dos investimentos para reabilita-los, bem como multas e indenizacoes. 

A Despesa Ambiental referiu-se aos gastos com a recuperagao e reparacao dos danos 

ambientais (investimentos em programas e/ou projetos externos), onde estes nao estao 

diretamente relacionados ao processo produtivo da empresa, assim como os pagamentos 

referentes as multas e indenizacoes ambientais, que foram ou nao provisionadas. 

Assim, segue um quadra resumo na tabela 2, com os itens ambientais divulgados: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 2: Itens ambientais divulgados pela COELCE no periodo de 2008 a 2012 em moeda corrente 
(R$ mil) 

Itens Ambientais 2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo Ambiental 19.549 10.049 23.376 84.172 23.500 

Passivo Ambiental 7.870 8.520 19.162 46.775 ND 

Despesa Ambiental 7.870 8.520 19.162 107.775 ND zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*ND=nao clivulgado 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

Conforme a tabela 2, foi considerada como despesa ambiental (conta de resultado com 

saldo devedor), o valor referente aos investimentos ambientais em programas e/ou projetos 

externos e o valor pago referente as multas ambientais. 
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3.2.2 TRACTEBEL Energia S.A. 

Como forma de divulgacao das informacoes contabeis, socioambientais e seus itens 

ambientais, a Companhia forneceu atraves dos Relatorios da Administracao, das 

Demonstracoes Financeiras Padronizadas, com as suas Notas Explicativas, e os Relatorios 

de Sustentabilidade, os valores do Ativo, Passivo e Despesas Operacionais da Companhia 

no periodo de 2008 a 2012, estando demonstradas na tabela 3: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 3: Composicao do Ativo e Passivo e Despesa Operacional Total da TRACTEBEL no periodo 

de 2008 a 2012 em moeda corrente em milhoes (R$) 

Composicao 2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo/Passivo 8,34 9,65 12,85 12,37 12,26 

Despesa Operacional 0,101 0,177 0,62 0,57 0,234 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

No que se refere aos itens ambientais no periodo de 2008 a 2012 da TRACTEBEL, estes 

foram retirados do Balanco Social das DF, dos respectivos anos e descritos a seguir. 

Em 2008, os investimentos ambientais relacionados com a producao/operacao da empresa 

foram de R$ 11.281, e o valor dos investimentos ambientais em programas e/ou projetos 

externos foram de R$ 38.331, totalizando R$ 49.612. Sendo ainda provisionados R$ 3.472 

referente a contingencias/processos judiciais ambientais. 

Em 2009, os investimentos relacionados coma a producao/operacao da empresa foram de 

R$ 13.685, e o valor dos investimentos em programas e/ou projetos externos foi de R$ 

53.462, totalizando R$ 67.147. Foi provisionado R$ 3.823 referente a 

contingencias/processos judiciais ambientais. 

Em 2010, os investimentos relacionados com a producao/operacao da empresa foram R$ 

17.505, e o valor dos investimentos em programas e/ou projetos externos foi de R$ 22.452, 

totalizando R$ 39.957. Adicionalmente foi provisionado R$ 6.317 referente a 

contingencias/processos judiciais ambientais. 
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Em 2011, os investimentos relacionados coma a producao/operacao da empresa foram de 

R$ 21.621, e o valor dos investimentos em programas e/ou projetos externos foi de R$ 

55.757, totalizando R$ 77.378. Feita ainda a provisao contingencias/processos judiciais 

ambientais no valor de R$ 7.069. 

Em 2012, os investimentos relacionados coma a producao/operacao da empresa foram de 

R$ 26.286, e o valor dos investimentos em programas e/ou projetos externos foram de R$ 

30.026, totalizando R$ 56.312. 

De acordo com as DF e RSA do ano de 2008 a 2012, a TRACTEBEL informou apenas que 

investiu em melhorias para protecao ambiental, programas de educacao e treinamento 

ambiental, instalagao de tecnologias mais limpas, controle das emissoes atmosfericas, 

projetos de pesquisa e desenvolvimento ambientais, dentre outros investimentos, projetos e 

programas, nao sendo informado o que foi gasto em cada um deles. 

Assim, segue um quadro resumo, com os itens ambientais divulgados na tabela 4: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 4: Itens ambientais divulgados pela TRACTEBEL no periodo de 2008 a 2012 em moeda 
corrente (R$ mil) 

. Itens Ambientais 2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo Ambiental 11.281 13.685 17.505 21.621 26.286 

Passivo Ambiental 41.803 57.285 28.769 62.826 30.026 

Despesa Ambiental 38.331 53.462 22.452 55.757 30.026 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

Foi considerada Despesa Ambiental na tabela 4, o valor dos investimentos ambientais em 

programas ou projetos externos, e o Passivo Ambiental, alem dos investimentos em 

programas e/ou projetos externos, foi incluido o valor das provisoes para contingencias e/ou 

processos judiciais ambientais, tendo em vista que nao foi informado o pagamento destes. 
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Como forma de divulgacao das informacoes contabeis, socioambientais e seus itens 

ambientais, a Companhia forneceu atraves dos Relatorios da Administracao, das 

Demonstracoes Financeiras Padronizadas com as suas Notas Explicativas e os Relatorios 

de Sustentabilidade, os valores do Ativo, Passivo e Despesa Operacional da Companhia no 

periodo de 2008 a 2012, estando demonstradas na tabela 5: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 5: Composicao do Ativo e Passivo e Despesa operacional Total da Eletrobras no periodo de 
2008 a 2012 em moeda corrente em milhoes (R$) 

Composicao 2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo/Passivo 138,05 137,71 146,90 163,14 172.19 

Despesa Operacional 24,53 23,00 23,00 25,39. 32.39 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

No que se refere aos itens ambientais no periodo de 2008 a 2012 da Eletrobras, estes foram 

retirados do Balanco Social nos respectivos anos e descritos a seguir. 

Em 2008, no Balanco Social do Relatorio de Sustentabilidade, esta descrito que o valor dos 

investimentos relacionados com a producao/operacao da empresa foi de R$ 141.405, e os 

investimentos em programas e /ou projetos externos de R$ 196.582, totalizando 337.987. 

Sendo descritos, conforme as DF e RA, os investimentos relacionados com a interacao com 

o meio ambiente como (R$ mil): 

• Investimentos e gastos com a manutencao nos processos operacionais para a 

melhoria do meio ambiente: R$ 103.297; 

• Investimentos e gastos com a preservacao e/ou recuperacao de ambientes 

degradados: R$ 37.977; 

• Investimentos e gastos com a educacao ambiental para empregados, terceirizados, 

autonomos e administradores da entidade: R$ 122; 
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• Investimentos e gastos com educacao ambiental para a comunidade: R$ 5.247,00; 

• Investimentos e gastos com outros projetos ambientais: R$ 191.335. 

Em 2009, o Balanco Social das DF, cita os investimentos relacionados com a interacao com 

o meio ambiente como (R$ mil): 

• Investimentos e gastos com a manutencao nos processos operacionais para a 

melhoria do meio ambiente: R$ 100.751; 

• Investimentos e gastos com a preservacao e/ou recuperacao de ambientes 

degradados: R$ 45.417; 

• Investimentos e gastos com a educacao ambiental para empregados, terceirizados, 

autonomos e administradores da entidade: R$ 178; 

• Investimentos e gastos com educacao ambiental para a comunidade: R$ 5.241; 

• Investimentos e gastos com outros projetos ambientais: R$ 49.608; 

• Valor das multas e das indenizacoes relativas a materia ambiental, determinadas 

administrativa e/ou judicialmente: R$ 62; 

• Passivos e contingencias ambientais: R$ 0. 

Ou seja, os investimentos relacionados com a producao/operacao da empresa sao R$ 

146.346, e os investimentos em programas e/ou projetos internos R$ 54.911, totalizando R$ 

201.257,00. 

Em 2010, no BS do RSA, afirma que os investimentos relacionados com a 

producao/operacao da empresa foram de R$ 169.895 e os investimentos em programas 

e/ou projetos externos foram de R$ 35.107, totalizando R$ 205.002. Conforme os demais 

demonstrativos, DF, RA, citam os investimentos relacionados com a interacao com o meio 

ambiente como (R$ mil): 

• Investimentos e gastos com a manutencao nos processos operacionais para a 

melhoria do meio ambiente: R$ 110.747; 

• Investimentos e gastos com a preservacao e/ou recuperagao de ambientes 

degradados: R$ 55.047; 
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• Investimentos e gastos com a educacao ambiental para empregados, terceirizados, 

autonomos e administradores da entidade: R$ 98; 

• Investimentos e gastos com educacao ambiental para a comunidade: R$ 2.771; 

• Investimentos e gastos com outros projetos ambientais: R$ 32.336; 

• Valor das multas e das indenizacoes relativas a materia ambiental, determinadas 

administrativa e/ou judicialmente:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R$ 17; 

• Passivos e contingencias ambientais: R$ 3.976. 

Em 2011, de acordo com o Balanco Social do RSA, os investimentos relacionados com a 

producao/operacao da empresa R$ 194.571 e os investimentos em programas e/ou projetos 

externos R$ 34.560, totalizando R$ 229.131. Sendo tambem citadas as interacoes da 

empresa com o meio ambiente como (R$ mil): 

• Investimentos e gastos com a manutencao nos processos operacionais para a 

melhoria do meio ambiente: R$ 135.245; 

• Investimentos e gastos com a preservacao e/ou recuperacao de ambientes 

degradados: R$ 58.591; 

• Investimentos e gastos com a educacao ambiental para empregados, terceirizados, 

autonomos e administradores da entidade: R$ 735; 

• Investimentos e gastos com educacao ambiental para a comunidade: R$ 2.522; 

• Investimentos e gastos com outros projetos ambientais: R$ 30.645; 

• Valor das multas e das indenizacoes relativas a materia ambiental, determinadas 

administrativa e/ou judicialmente: R$ 153; 

• Passivos e contingencias ambientais: R$ 1.240. 

De acordo com o Balanco Social, do Relatorio da Administracao, em 2012, os investimentos 

com relacao a interacao da empresa com o meio ambiente foram (R$ mil): 

• Investimentos e gastos com a manutencao nos processos operacionais para a 

melhoria do meio ambiente: R$ 155.470; 
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• Investimentos e gastos com a preservacao e/ou recuperagao de ambientes 

degradados: R$ 114.372; 

• Investimentos e gastos com a educagao ambiental para empregados, terceirizados, 

autonomos e administradores da entidade: R$ 1.470; 

• Investimentos e gastos com educacao ambiental para a comunidade: R$ 4.283; 

• Investimentos e gastos com outros projetos ambientais: R$ 33.733; 

• Valor das multas e das indenizacoes relativas a materia ambiental, determinadas 

administrativa e/ou judicialmente: R$ 2.000; 

• Passivos e contingencias ambientais: R$ 8.522. 

Os investimentos relacionados com a producao/operacao da empresa foi de R$ 271.312 e 

os investimentos em programas e/ou projetos externos R$ 48.538, totalizando 319.850. 

Conclui-se que foram divulgadas informagoes qualitativas e quantitativas dos itens 

ambientais, ou seja, em que e quanta em R$ (em reais) foram gastos ou investidos no meio 

ambiente. Um quadro resumo apresenta os dados coletados sobre os itens ambientais da 

Eletrobras (tabela 6): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 6: Itens ambientais divulgados pela Eletrobras no periodo de 2008 a 2012 em moeda corrente 
(R$ mil) 

Itens Ambientais 2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo Ambiental 141.405 146.346 169.895 194.571 271.312 

Passivo Ambiental 196.582 54.911 35.107 34.560 48.538 

Despesa Ambiental 196.582 54.911 35.107 34.560 48.538 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*ND=nao divulgado 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

Como pode ser observado na tabela 6, o valor do Ativo Ambiental se refere ao valor dos 

investimentos ambientais relacionados com a produgao/operagao da empresa e o valor do 

Passivo Ambiental e da Despesa Ambiental se refere aos valores dos investimentos 

ambientais em programas ou projetos externos. 
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3.2.4 LIGHT S.A 

Como forma de divulgagao das informacoes contabeis, socioambientais e seus itens 

ambientais, a Companhia forneceu atraves dos Relatorios da Administragao, com as suas 

Notas Explicativas, e dos Relatorios de Sustentabilidade, os valores do Ativo, Passivo e 

Despesa Operacional Total da Companhia no periodo de 2008 a 2012, conforme tabela 7: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 7: Composicao do Ativo e Passivo e Despesa operacional Total da Light SA. no periodo de 

2008 a 2012 em moeda corrente em milhoes (R$) 

Composicao 2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo/Passivo 9,46 9,36 9,85 10,98 11,73 

Despesa Operacional 0,563 0,750 0,632 0,781 0,556 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

No que se refere aos itens ambientais como investimentos, despesas e custos dentre 

outros, de acordo com as DFP e RSA, o valor total dos investimentos ambientais realizados 

pela Companhia, assim como os investimentos relacionados com a produgao/operagao da 

empresa e nos programas ou projetos externos entre os anos de 2008 a 2012, sendo estes 

retirados do Balango Social, sao descritos a seguir. 

Em 2008, conforme o BS, os investimentos ambientais relacionados coma a 

produgao/operagao da empresa totalizaram R$ 18.005,00 nao havendo investimentos em 

programas e/ou projetos externos. Onde de acordo com o RSA, foi informada a natureza 

dos investimentos e gastos em protegao ambiental por tipo, como (R$ mil): 

• Manutengao e seguranga de linhas e subestagoes: R$ 4.286; 

• Educagao ambiental: R$ 31; 

• Projetos ambientais: R$ 1.359, Licenciamento ambiental: R$ 143; 

• Diversos - consultoria, seminarios e auditorias: R$ 21; 
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• Implantacao e manutencao do SGA: R$ 1,582; 

• Arborizacao urbana: R$ 6.480; 

• Contengao de taiudes: R$ 1.746; 

• Remogao de piantas: R$ 1.124; 

• Pesquisa e desenvolvimento R$ 1.235. 

Em 2009, os investimentos ambientais relacionados coma a produgao/operagao da empresa 

totalizaram R$ 19.966, nao havendo investimentos em programas e/ou projetos externos. E 

de acordo com o RSA, foi informada a natureza dos investimentos e gastos em protegao 

ambiental por tipo, como (R$ mil): 

• Manutencao e seguranca de linhas e subestagoes: R$ 4.585; 

• Educagao ambiental: R$ 60; 

• Projetos ambientais: R$ 1.311; 

• Licenciamento ambiental: R$ 465; 

• Diversos - consultoria, seminarios e auditorias: R$ 42; 

• Implantagao e manutengao do SGA: R$ 1.839; 

• Arborizagao urbana: R$ 7.035; 

• Contengao de taludes R$ 1.875; 

• Remogao de piantas: R$ 1.411; 

• Atendimento a requisito legal: R$ 498; 

• Pesquisa e desenvolvimento R$ 844. 

Foi ainda provisionado R$ 6.000 referente a agao/contingencias de diversos danos 

ambientais. 

Em 2010, os investimentos ambientais relacionados coma a produgao/operagao da empresa 

totalizaram R$ 28.678; nao havendo investimentos em programas e/ou projetos externos. 
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Foi informado de acordo com o RSA, a natureza dos investimentos e gastos em protegao 

ambiental por tipo, como (R$ mil): 

• Manutencao e seguranca de linhas e subestagoes: R$ 2.510; 

• Educagao ambiental: R$ 16; 

• Projetos ambientais: R$ 5.434; 

• Licenciamento ambiental: R$ 377; 

• Diversos - consultoria, seminarios e auditorias: R$ 21; 

• Implantagao e manutengao do SGA: R$ 1.328; 

• Arborizagao urbana: R$ 13.544; 

• Contengao de taludes R$ 1.980; 

• Remogao de piantas: R$ 1.326; 

• Atendimento a requisite legal: R$ 421; 

• Pesquisa e desenvolvimento:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R$ 1.712. 

Em 2011, os investimentos ambientais relacionados coma a produgao/operagao da empresa 

totalizaram R$ 41.927; nao havendo investimentos em programas e/ou projetos externos. 

De acordo com o RSA a natureza dos investimentos e gastos em protegao ambiental por 

tipo, como (R$ mil): 

• Manutengao e seguranga ambiental: R$ 7.877; 

• Educagao e projetos ambientais R$ 7.265; 

• Licenciamento e atendimento a legislagao ambiental: R$ 145; 

• Implantagao e manutengao do SGA: R$ 827; 

• Arborizagao urbana: R$ 18.226; 

• Reflorestamento, contengao de taludes e encostas: R$ 3.488; 

• Remogao de piantas aquaticas: R$ 1.867; 
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• Pesquisa e desenvolvimento: R$ 2.231. 

Em 2012, os investimentos ambientais relacionados coma a produgao/operagao da empresa 

totalizaram R$ 37.822, nao havendo investimentos em programas e/ou projetos externos. 

De acordo com as DFP a Companhia destacou algumas agoes relacionadas ao meio 

ambiente das quais ela julga mais relevantes, como: redugao de gases de efeito estufa, 

gestao de residuos, programa de reeuperagao de areas degradadas, Sistema de Gestao 

Ambiental, reutilizagao de materials de consume eficiencia energetica, dentre outras 

iniciativas, nao sendo informado quanto foi gasto em cada uma das agoes, informando 

apenas o total gasto. 

Com relagao aos dados coletados sobre os itens ambientais da Light S.A, a tabela 8 

apresenta as principals informagoes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 8: Itens ambientais divulgados pela Light S.A no periodo de 2008 a 2012 em moeda corrente 
(R$ mil) 

Itens Ambientais 2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo Ambiental 18.005 19.966 28.678 41.927 37.822 

Passivo Ambiental ND 6.000 ND ND ND 

Despesa Ambiental ND ND ND ND ND 

*ND=nao divulgado 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

De acordo com a tabela 8, as informagoes fornecidas a respeito dos investimentos e gastos 

ambientais, a Light S.A nao mencionou se houve Despesas Ambientais e com relagao ao 

Passivo ambiental. So foi informado no ano de 2009 por haver uma provisao para 

agoes/contingencias ambientais, nos demais anos nao foi divulgado nenhuma informagao. 
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De acordo com seus Demonstratives Financeiros, segue-se a tabela 9, o total do Ativo, 

Passivo e Despesa Operacional no periodo proposto: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 9: Composicao do Ativo, Passivo e Despesa Operacional Total da COPEL. No periodo de 
2008 a 2012 em moeda corrente em milhoes (R$) 

Composicao 2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo/Passivo 13,25 13,83 17,86 19,12 21,21 

Despesa Operacional 0,539 0,503 0,892 0,960 • 0,952 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

No que se refere aos itens ambientais como investimentos, despesas e custos dentre 

outros, de acordo com as demonstracoes publicadas, o valor total dos investimentos 

ambientais realizados pela Companhia, assim como os investimentos relacionados com a 

produgao/operagao da empresa e nos programas ou projetos externos entre os anos de 

2008 a 2012, sendo estes retirados do Balango Social, sao descritos a seguir. 

Em 2008, conforme as DF, os investimentos relacionados coma a produgao/operagao da 

empresa foram de R$ 121.704, referindo-se (R$ mil): 

• Programas de pesquisa e desenvolvimento em eficiencia energetica R$ 42.166; 

• Rede compacta e linha verde: R$ 74.322; 

• Programas de protegao de fauna e flora: R$ 4.053; 

• Gestao de residuos: R$ 1.153; 

• Os investimentos em programas e/ou projetos externos: R$ 673, referindo-se (R$ 

mil): a educagao ambiental e Museu Reg. Iguagu R$ 401, projeto creditos de carbono 

R$ 19, dentre outros projetos e programas ambientais. 
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Foram informados tambem a quantidade e o valor das sangoes ambientais, que foram 4 

sancoes no valor dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R$ 278 mil. 

' Em 2009, os investimentos relacionados coma a producao/operacao da empresa foram R$ 

163.045 referindo-se (R$ mil): 

• Programas de pesquisa e desenvolvimento em eficiencia energetica: R$ 76.645; 

• Rede compacta: R$ 78.691; 

• Programas de protegao de fauna e flora: R$ 5.826; 

• Gestao de residuos: R$ 1.883; 

• Os investimentos em programas e/ou projetos externos R$ 1.120, referindo-se (R$ 

mil): a educagao ambiental e Museu Reg. Iguagu R$ 898, projeto creditos de carbono 

R$ 39, programa de monitoramento das algas R$ 145, outros programas R$38. 

Foram ainda informados a quantidade e o valor das sangoes ambientais, que foram 3 

sangoes no valor de R$ 33 mil. 

Em 2010, os investimentos relacionados coma a produgao/operagao da empresa foram R$ 

183.579, referindo-se (R$ mil): 

• PEE e P&D: R$ 78.537; 

• Rede compacta: R$ 90.796; 

• Programas de protegao de fauna e flora: R$ 10.667; 

• Gestao de residuos: R$ 3.579; 

• Os investimentos em programas e/ou projetos externos: R$ 931 referindo-se (R$ 

mil): a referindo-se a: educagao ambiental e Museu Reg. Iguagu: R$ 292; projeto 

creditos de carbono: R$ 165, programa tributo as aguas: R$ 400 e outros programas 

R$ 74. 

• Forneceu ainda a quantidade de sangoes ambientais, que em 2010 foram 2, nao havendo 

desembolso no periodo. 

Em 2011, os investimentos relacionados coma a produgao/operagao da empresa foram R$ 

197.266, referindo-se (R$ mil): 
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• P&D: R$ 38.129; 

• Rede compacta: R$ 116.033; 

• Programas de protegao de fauna e flora: R$ 40.859; 

• Gestao de residuos: R$ 2.245; 

• Os investimentos em programas e/ou projetos externos: R$ 1.264, referindo-se (R$ 

mil): a educagao ambiental e Museu Reg. Iguagu R$ 469, auditoria creditos de 

carbono R$ 118, gestao socioambiental de reservatorios R$ 649 e outros programas 

R$ 28. 

Foi tambem informada a quantidade e o valor das sangoes ambientais, que foram 3 sangoes 

no valor de R$ 41. 

Em 2012, os investimentos relacionados com a produgao/operagao da empresa foram de R$ 

273.681, referindo-se (R$ mil): 

• Estudos ambientais e implantagao de programas basicos ambientais - PBAs: R$ 

36.665; 

• Pesquisa e desenvolvimento: R$ 35.502; 

• Gestao de residuos efluentes e emissoes: 2.631; 

• Programas de protegao de fauna e flora: R$ 198.883; 

• Os investimentos em programas e/ou projetos externos: R$ 209. 

Foi informada a quantidade e o valor das sangoes ambientais, que foi 1 sangao no valor de 

R$ 10. 

Com base nas informagoes coletadas, a tabela 10 demonstra os itens ambientais da COPEL 

no periodo analisado: 
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Tabela 10: Itens ambientais divulgados pela COPEL no periodo de 2008 a 2012 em moeda corrente 
(R$ mil) 

Itens Ambientais 2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo Ambiental 121.704 163.045 183.579 197.266 273.681 

Passivo Ambiental 673 1.120 931 1.264 209 

Despesa Ambiental 951 1.153 931 1.305 219 

*ND=nao divulgado 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

Para compor a Despesa ambiental (tabela 10), foi considerado o valor dos investimentos em 

programas e/ou projetos internos e o valor das multas ou autuacoes ambientais incorridas 

no periodo, conforme o BS das Demonstragoes Financeiras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.6 ELETROPAULO 

Como forma de divulgacao das informagoes contabeis, socioambientais e seus itens 

ambientais, a Companhia forneceu atraves das Demonstragoes Financeiras Padronizadas, 

com as suas Notas Explicativas, os valores do Ativo, Passivo e Despesa Operacional da 

Companhia no periodo de 2008 a 2012 (tabela 11): 

Tabela 11: Composicao do Ativo e Passivo e Despesa operacional Total da ELETROPAULO no 
periodo de 2008 a 2012 em milhoes (R$) 

Composicao 2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo/Passivo 12,56 11,86 11,39 10,76 10,49 

Despesa Operacional 0,776 0,722 0,605 2,77 8,39 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 
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No que se refere aos itens ambientais como investimentos, despesas e cuistos dentre 

outros, de acordo com as demonstragoes pubiicadas, o valor total dos investimentos 

ambientais realizados pela Companhia, assim como os investimentos relacionados com a 

produgao/operagao da empresa e nos programas ou projetos externos entre os anos de 

2008 a 2012, sendo estes retirados do Balango Social, sao descritos a seguir. 

Em 2008, os investimentos relacionados com a produgao/operagao da empresa foram de R$ 

10.241 sendo estes emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (R$ mil): 

• Sistema de gestao ambiental: R$ 119; 

• Custos diretos: - gerencia do meio ambiente: R$ 2.330; 

• Licenciamentos e compensagoes ambientais: R$ 379; 

• Recuperagao da qualidade do solo e aguas subterraneas: R$ 5.350; 

• Prevengao a poluigao: R$ 844; 

• Adequagao a sistemas de incendios: R$ 960; 

• Treinamentos operacionais (Brigada - emergencia quimica): R$ 192; 

• Comunicagao (semana do meio ambiente, divulgagao, impressos): R$ 67; 

• Os investimentos em programas e/ou projetos externos foram de R$ 55.026 

referindo-se (R$ mil): a projetos de P&D (arborizagao, biomassa, etc.) R$ 1.295, 

projetos de eficiencia energetica R$ 53.731. 

Em 2009, os investimentos relacionados com a produgao/operagao da empresa foram R$ 

15.885, sendo estes em (R$ mil): 

• Sistema de gestao ambiental e outros: R$ 143; 

• Custos diretos - gerencia do meio ambiente: R$ 2.139; 

• Licenciamentos e compensagoes ambientais: R$ 553; 

• Recuperagao da qualidade do solo e aguas subterraneas: R$ 10.269; 

• Prevengao a poluigao: R$ 925; 
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• Adequacao a sistemas de incendios. R$ 1.710; 

• Treinamentos operacionais (Brigada - emergencia quimica): R$ 6; 

• Comunicagao (semana do meio ambiente, divulgagao, impressos): R$ 13; 

• Creditos de carbono: R$ 127; 

• Os investimentos em programas e/ou projetos externos foi de R$ 52.528, referindo-

sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (R$ mil): a projetos de P&D (arborizacao, biomassa, etc.): R$ 2.088, projetos de 

eficiencia energetica :R$ 50.440. 

No que se refere a contingencias/multas relacionadas ao meio ambiente, houve o 

pagamento no valor de 10.499, estando provisionado ainda o valor de 12.913, fazendo este 

parte do passivo. 

Em 2010, os investimentos relacionados com a produgao/operagao da empresa foram R$ 

9.903, sendo estes em (R$ mil): 

• Sistema de gestao ambiental e outros R$ 147; 

• Custos diretos - gerencia do meio ambiente: R$ 3.409; 

• Licenciamentos e compensagoes ambientais: R$ 1.217; 

• Recuperagao da qualidade do solo e aguas subterraneas: R$ 3.558; 

• Prevengao a poluigao: R$ 2.175; 

• Adequagao a sistemas de incendios: R$ 147; 

• Treinamentos operacionais (Brigada - emergencia quimica): R$ 82; 

• Comunicagao (semana do meio ambiente, divulgagao, impressos): R$ 84; 

• Creditos de carbono: R$ 1; 

• Os investimentos em programas e/ou projetos externos R$ 66.704, referindo-se (R$ 

mil): a projetos de P&D (arborizagao, biomassa, etc.): R$ 2.916, projetos de 

eficiencia energetica: R$ 62.871. 
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No que se refere a contingencias/multas relacionadas ao meio ambiente, houve o 

pagamento no valor de 3.558, estando provisionado ainda o valor de R$ 9.335, fazendo este 

parte do passivo. 

Em 2011, os investimentos relacionados com a produgao/operagao da empresa foram R$ 

15.143, sendo estes em (R$ mil): 

• Sistema de gestao ambiental e outros: R$ 1.676; 

• Custos diretos - gerencia do meio ambiente: R$ 3,225; 

• Licenciamentos e compensagoes ambientais: R$ 810; 

• Recuperagao da qualidade do solo e aguas subterraneas: R$ 6,616; 

• Prevengao a poluigao: R$ 2.677; 

• Treinamentos operacionais (Brigada - emergencia quimica): R$ 76; 

• Comunicagao (semana do meio ambiente, divulgagao, impressos) R$ 13; 

• Creditos de carbono R$ 50; 

• Os investimentos em programas e/ou projetos externos: R$ 57.154, referindo-se (R$ 

mil): a projetos de P&D (arborizagao, biomassa, etc.): R$ 2.176, projetos de 

eficiencia energetica R$ 54,978. 

Ha ainda a provisao para litigios e contingencias em meio ambiente no valor de R$ 7.443, 

• fazendo este parte do passivo ambiental. 

Em 2012, os investimentos relacionados coma a produgao/operagao da empresa foram R$ 

20.104, sendo estes em (R$ mil): 

• Sistema de gestao ambiental e outros: R$ 1.463; 

• Custos diretos - gerencia do meio ambiente: R$ 3.068; 

• Licenciamentos e compensagoes ambientais: R$ 1,313; 

• Recuperagao da qualidade do solo e aguas subterraneas: R$ 11,256; 

• Prevengao a poluigao: R$ 2.078; 
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• Treinamentos operacionais (Brigada - emergencia quimica): R$ 1; 

• Os investimentos em programas e/ou projetos externos R$ 36.977, referindo-se (R$ 

mil): a projetos de P&D (arborizagao, biomassa, etc.) R$ 655, projetos de eficiencia 

energetica R$ 35.008. 

No que concerne os itens ambientais da Eletropaulo no periodo analisado, a tabela 12 

mostra seus valores: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 12; Itens ambientais divulgados pela Eletropaulo no perfodo de 2008 a 2012 em moeda 
corrente (R$ mil) 

Itens Ambientais 2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo Ambiental 10.241 15.885 9.903 15.143 20.104 

Passivo Ambiental 55.026 65.441 76.039 64.597 36.977 

Despesa Ambiental 55.026 63.027 70.262 57.154 36.977 

*ND=nao divulgado 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

De acordo com o quadro 15, os valores do Ativo Ambiental se referem aos investimentos 

relacionados com a producao/operacao da empresa. Os valores do Passivo Ambiental se 

referem aos investimentos ambientais em programas e/ou projetos externos, como tambem 

a provisao para multas/contingencias ambientais, e as Despesas Ambientais se referem aos 

investimentos ambientais em programas e/ou projetos externos e o valor pago das multas 

ambientais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.7 CIA Energetica de Minas Gerais - CEMIG 

Conforme as Demonstragoes Financeiras, a tabela 13 informa o total de seus Ativos, 

Passivos e Despesa Operacional: 
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Tabela 13: Composicao do Ativo e Passivo e Despesa operacional Total da CEMIG no periodo de 
2008 a 2012 em milhoes (R$) 

Composigao 2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo/Passivo 24,34 28,87 33,55 37,35 40,77 

Despesa Operacional 0,682 0,971 •0,918 1,44 2,25 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

No que se refere aos itens ambientais como investimentos, despesas e custos dentre 

outros, de acordo com as demonstragoes publicadas, o valor total dos investimentos 

ambientais realizados pela Companhia, assim como os investimentos relacionados com a 

produgao/operagao da empresa e nos programas ou projetos externos entre os anos de 

2008 a 2012, sendo estes retirados do Balango Social, sao descritos a seguir. 

Em 2008, de acordo com as DF e RSA os investimentos relacionados coma a 

produgao/operagao da empresa foram R$ 70.566; nao sendo informado o valor dos 

investimentos em programas e/ou projetos externos, tambem nao foi provisionado ou pago 

valores referente a reclamagoes ambientais. 

Em 2009, os investimentos relacionados coma a produgao/operagao da empresa foram de 

R$ 90.322, nao sendo informado o valor dos investimentos em programas e/ou projetos 

externos. 

Em 2010, os investimentos relacionados coma a produgao/operagao da empresa foram R$ 

86.686, nao sendo informado o valor dos investimentos em programas e/ou projetos 

externos. A companhia tern provisionado R$ 3.596, referente a agoes de natureza 

ambiental, nao sendo informado nenhum pagamento durante o periodo. 

Em 2011, os investimentos relacionados coma a produgao/operagao da empresa foram R$ 

116.532, nao sendo informado o valor dos investimentos em programas e/ou projetos 

externos. . A companhia tern provisionado R$ 56.635,00, referente a agoes de natureza 

ambiental, nao sendo informado nenhum pagamento durante o periodo. 

Em 2012, os investimentos relacionados coma a produgao/operagao da empresa foram R$ 

163.177, nao sendo informado o valor dos investimentos em programas e/ou projetos 

externos. No que se refere as agoes ambientais, a companhia tern provisionado R$ 5.441, e 

durante o ano de 2012 foram pagos R$ 11.762. 
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Nos demonstrativos e relatorios publicados, as informagoes divulgadas sobre os itens 

ambientais, eram mais apresentadas sob a forma de informagoes qualitativas do que 

quantitativas, informando os diversos investimentos, projetos e programas que a Companhia 

desenvolve, como: gestao de residuos, programas de educagao ambiental, reservas 

ambientais e programas de preservagao da fauna e da flora, arborizagao urbana dentre 

outros programas e projetos, informando apenas o valor total gasto. 

No que concerne os itens ambientais da CEMIG no periodo analisado, a tabela 14 mostra 

seus valores: 

Tabela 14: Itens ambientais divulgados pela CEMIG no periodo de 2008 a 2012 em moeda corrente 
(R$ mil) 

Itens Ambientais 2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo Ambiental 70.566 90.322 86.686 116.532 163.177 

Passivo Ambiental ND ND 3.596 56.635 5.441 

Despesa Ambiental ND ND ND ND 11.762 

*ND=nao divulgado 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

Na tabela 14, o valor do Passivo Ambiental corresponde as provisoes relativas a 

multas/agoes ambientais, e a Despesa Ambiental ao valor pago. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2,8 CPFL Energia S.A. 

A tabela 15 demonstra o valor total do Ativo, Passivo e Despesa Operacional da Companhia 

no periodo de 2008 a 2012, conforme as Demonstragoes Financeiras e Notas Explicativas: 
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Tabela 15: Composicao do Ativo, Passivo e Despesa operacional Total da CPFL no perfodo de 2008 

a 2012 em milhoes (R$) 

Composigao 2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo/Passivo 16,24 16,87 20,06 27,41 31,07 

Despesa Operacional 0,876 0,884 0,943 1,19 1,58 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

No que se refere aos itens ambientais a seguir estes foram retirados dos Balancos Sociais e 

das Demonstragoes Financeiras. Os itens ambientais sao evidenciados na tabela 16. 

Tabela 16: Itens ambientais divulgados pela CPFL no periodo de 2008 a 2012 em moeda corrente 
(R$ mil) 

Itens Ambientais 2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo Ambiental 126.362 90.167 89.658 43,402 ND 

Passivo Ambiental 44.425 69.215 92.516 61.723 ND 

Despesa Ambiental 44.425 69.215 92.515 61.723 ND 

*ND=nao divulgado 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

Em 2008, os investimentos relacionados coma a produgao/operagao da empresa foram de 

R$ 126.362, e o valor dos investimentos em programas e/ou projetos externos R$ 44.425, 

totalizando R$ 170.787. Nao foi constituida nenhuma provisao para multas ambientais. 

Em 2009, os investimentos relacionados coma a produgao/operagao da empresa foram R$ 

90.167, e o valor dos investimentos em programas e/ou projetos externos R$ 69.215, 

totalizando R$ 159.382. 

Em 2010 os investimentos relacionados coma a produgao/operagao da empresa foram R$ 

89.658, e o valor dos investimentos em programas e/ou projetos externos R$ 92.516, 

totalizando R$ 182.174. 

Em 2011 os investimentos relacionados coma a produgao/operagao da empresa foram R$ 

43.402, e o valor dos investimentos em programas e/ou projetos externos R$ 61.723, 

totalizando R$ 105.125. 
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Em 2012 ainda nao foi divulgado os valores referente aos investimentos ambientais, so 

sendo apresentado informagoes qualitativas nao-monetarias, sobre quais programas e 

projetos a companhia desenvolve. 

A CPFL em seus Relatorios Anuais e DF, no que diz respeito as informagoes ambientais, 

divulgou apenas informagoes qualitativas, dos diversos projetos e programas ambientais 

que desenvolve para mitigar ou compensar os impactos ao meio ambiente ocasionados por 

suas atividades, como arborizagao urbana, educagao ambiental, treinamentos, 

reflorestamentos dentre outros, divulgando apenas o valor total dos gastos ambientais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.9 CIA Energia Eletrica de Sao Paulo - CESP 

Os valores do Ativo, Passivo e Despesa Operacional da Companhia no periodo de 2008 a 

2012, conforme suas Demonstragoes Financeiras: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 17: Composicao do Ativo e Passivo e Despesa operacional Total da CESP no periodo de 
2008 a 2012 em milhoes (R$) 

Composicao 2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo/Passivo 17,06 16,15 18,88 18,25 16,89 

Despesas Operacionais 0,351 0,651 0,830 0,584 0,478 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

No que se refere aos itens ambientais a seguir, estes foram retirados dos Balangos Sociais 

e das Demonstragoes Financeiras. 

Em 2008, os investimentos relacionados com a produgao/operagao da empresa foram R$ 

38.565, nao sendo informado o valor dos investimentos em programas e/ou projetos 

externos. No que se refere a agoes/litigios ambientais a CESP responde a 48 agoes, tendo 

uma provisao integral constituida no valor de R$ 101.411. 
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Em 2009, os investimentos relacionados com a producao/operacao da empresa foram R$ 

28.553; nao sendo informado o valor dos investimentos em programas e/ou projetos 

externos. No ano de 2009 a CESP respondeu a 58 acoes/litigios ambientais tern 

provisionado R$ 260.694, nao informando se houve pagamentos. 

Em 2010, as DF divulgaram os tipos de investimentos ambientais e o que foi gasto em cada 

um deles, com relagao aos investimentos relacionados com a produgao/operagao da 

. empresa foram R$ 44.800, referindo-se (R$ mil); 

• Reflorestamento Usina Tres Irmaos; R$ 2.514; 

• Reflorestamento Usina Porto Primavera: R$ 2.826; 

• Controle de erosao de bordas e reservatorios: R$ 30.590; 

• Fiscalizagao de bordas de reservatorios: R$ 1.085; 

• Viveiros de mudas: R$ 2.657; 

• Piscicultura: R$ 1.006; 

• Centra de Conservagao do Cervo Pantanal Promissao: R$ 730; 

• Centra de Conservagao das Aves Silvestres: R$ 217; 

• Centra de Conservagao de Fauna Silvestre: R$ 866; 

• Licenciamentos ambientais: R$ 581; 

• P&D meio ambiente: R$ 256; 

• Construgao de bacias de contengao de oleo: R$ 237; 

• Rede de ligagao de esgotos nas usinas: R$ 10; 

• Gerenciamento de residuos toxicos: R$ 1.225; 

• O valor dos investimentos em programas e/ou projetos externos: R$ 7.481, referindo-

se (R$ mil): a unidade de conservagao de parques R$ 3.469, emancipagao 

reassentamentos: R$ 4.012. 
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Em 2011, os investimentos relacionados coma a produgao/operagao da empresa foram R$ 

34.902, e o valor dos investimentos em programas e/ou projetos externos R$ 4.551; 

totalizando R$ 39.453. No que se refere as agoes e riscos ambientais em 2011 foi 

provisionado R$ 90.508 e efetuado o pagamento de R$ 6.710. 

Em 2012, os investimentos relacionados coma a produgao/operagao da empresa foram R$ 

19.552, e o valor dos investimentos em programas e/ou projetos externos R$ 6.365; 

totalizando R$ 25.917. A companhia tern provisionado durante o ano de 2012 R$ 63.203, 

referente as agoes e riscos ambientais e efetuado o pagamento de R$ 4.847, referente a tais 

agoes. 

Apesar da companhia informar que busca mitigar, ou compensar os impactos causados por 

suas atividades, com os seus diversos programas e projetos, como tambem atendendo as 

exigencias da legislagao ambiental, pode ser observado que esta ainda vem recebendo 

muitas multas ambientais, demonstrando com isso deficiencias no atendimento a legislagao. 

E em suas DF ha poucas informagoes quantitativas a respeito dos gastos ambientais, so 

sendo apresentado com mais clareza no ano de 2010, nos demais anos foram apresentados 

mais informagoes qualitativas e os totais gastos em meio ambiente. 

Com relagao a valores monetarios, a tabela 18 revela os itens ambientais encontrados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 18: Itens ambientais divulgados pela CESP no periodo de 2008 a 2012 em moeda corrente 
(R$ mil) 

Itens Ambientais 2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo Ambiental 38.565 28.553 44.800 34.902 19.552 

Passivo Ambiental 101411 260.694 7.481 95.059 69.568 

Despesa Ambiental ND ND 7.481 11.261 1.1.212 

*ND=nao divulgado 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

A tabela 18 mostra o Passivo Ambiental, que e composto pelos investimentos ambientais 

em programas e/ou projetos externos e pelas provisoes dos riscos e agoes ambientais, ja a 

Despesa Ambiental e composta pelos investimentos em programas e/ou projetos externos e 

pelos pagamentos efetuados referentes aos riscos e agoes ambientais. 
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Conforme suas Notas Explicativas e Demonstragoes Financeiras, a EDP apresenta (tabela 

19) com os valores do Ativo, Passivo e Despesa Operacional no periodo de 2008 a 2012. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 19: Composicao do Ativo e Passivo e Despesa operacional Total da EDP no periodo de 2008 
a 2012 em milhoes (R$) 

Composicao 2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo/Passivo 10,47 11,53 12,81 13,66 14,43 

Despesa Operacional 0,629 0,502 0,476 0,562. 0,401 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

No que se refere aos itens ambientais, a seguir estes foram retirados das Demonstragoes 

Financeiras e Relatorios de Sustentabilidade Ambiental. 

Em 2008, os investimentos ambientais relacionados coma a produgao/operagao da empresa 

foram de R$ 17.625, e o valor dos investimentos ambientais em programas e/ou projetos 

externos R$ 9.686, totalizando R$ 27.310. Foram divulgados no RSA, os valores investidos 

em cada tipo de relagao com o meio ambiente (R$ mil): 

• Investimentos e gastos com manutengao para a melhoria do meio ambiente: R$ 

24.403; 

• Investimentos e gastos com a educagao ambiental para colaboradores: R$ 3; 

• Investimentos e gastos com a educagao ambiental para a comunidade: R$ 176; 

• Valor das multas e indenizagoes relativas a materia ambiental determinadas 

administrativas e/ou judicialmente: R$ 600.000, nao sendo informado se houve 

pagamentos ou provisoes. 
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Em 2009, os investimentos relacionados com a producao/operacao da empresa foram R$ 

29.223, nao sendo informado o valor dos investimentos em programas e/ou projetos 

externos, totalizando R$ 29.223. 

Conforme o RSA, foi divulgado os investimentos e gastos ambientais por tipo (R$ milhoes): 

• Protegao de ar e clima: R$ 0,01; 

• Gestao de residuos: R$ 0,90; 

• Protecao e recuperagao dos solos, aguas subterraneas e superficiais: R$ 2,31; 

• Protegao da biodiversidade e da paisagem: R$ 20,75; 

• Outras iniciativas de gestao e protegao do meio ambiente: R$ 4,98; 

• P&D na area ambiental: R$ 0,27; 

• Valor das multas e indenizagoes relativas a materia ambiental determinadas 

administrativas e/ou judicialmente: R$ 1.866.800, nao sendo informado se houve 

pagamentos ou provisoes. 

Em 2010, os investimentos relacionados com a produgao/operagao da empresa foram R$ 

29.402, nao sendo informado o valor dos investimentos em programas e/ou projetos 

externos, totalizando R$ 29.402. Conforme o RSA, foram divulgados os investimentos e 

gastos ambientais por tipo (R$ milh5es): 

• Protegao de are clima: R$ 0,11; 

• Gestao de residuos: R$ 0,55; 

• Protegao e recuperagao dos solos, aguas subterraneas e superficiais: R$ 1,35; 

• Protegao da biodiversidade e da paisagem: R$ 20,54; 

• Outras iniciativas de gestao e protegao do meio ambiente: R$ 4,20; 

• P&D na area ambiental: R$ 2,06; 

• Valor das multas e indenizagoes relativas a materia ambiental determinadas 

administrativa e/ou judicialmente: R$ 161.857, nao sendo informado se houve 

pagamentos ou provisoes. 
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Em 2011, os investimentos relacionados com a producao/operacao da empresa foram R$ 

29,405, nao sendo informado o valor dos investimentos em programas e/ou projetos 

externos, totalizando R$ 29.405. Assim como 2010, em 2011 foi informado os investimentos 

e gastos ambientais como tambem o valor das multas e indenizagoes relativas a materia 

ambiental determinadas administrativas e/ou judicialmente no valor de R$ 161.857,00, nao 

sendo informado se houve pagamentos ou provisoes. 

Em 2012, os investimentos relacionados com a produgao/operagao da empresa e o valor 

dos investimentos em programas e/ou projetos externos ainda nao foram informados, so 

sendo apresentado informagoes qualitativas nao-monetarias a respeito de tais itens. 

Seguem os principais itens ambientais divulgados na tabela 20. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 20: Itens ambientais divulgados pela EDP no periodo de 2008 a 2012 em moeda corrente (R$ 
mil) 

Itens Ambientais 2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo Ambiental 17.625 29.223 29.402 29.405 ND 

Passivo Ambiental 9.686 ND ND ND ND 

Despesa Ambiental 9.686 ND ND ND ND 

*ND=nao divulgado 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

A EDP informou no RSA, que houveram acidentas ambientais, como derramamento de oleo, 

e processos ambientais, tendo ainda como riscos ambientais o nao cumprimento das 

condicionantes do licenciamento ambiental e a ocorrencia de desastres naturais, mas n§o 

informou provisoes ou pagamentos a respeito de tais incidentes, so o valor das multas, com 

isso nao foi considerado como Passivo ou Despesa Ambiental. 



103 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Relagao entre investimentos totais com os investimentos ambientais 

encontrados 

Relacionando os itens ambientais encontrados no item 3.2 com o seu total correspondente 

verificado nas Demonstragoes Financeiras e Notas Explicativas, encontra-se a variacao em 

percentual. Assim, pode-se analisar quanto em percentual foi investido, provisionado e gasto 

no meio ambiente com relagao ao total do Ativo, Passivo e Despesa. 

Os resultados encontrados constam nas tabelas a seguir: 

Tabela 21: Variacao em percentual dos itens ambientais divulgados da COELCE no periodo de 2008 
a 2012 

Itens Ambientais 2008 % 2009 % 2010% 2011 % 2012% 

' Percentual do Ativo Ambiental com 
relacao ao total do Ativo 

0,70 0,35 0,76 2,51 0,66 

Percentual do Passivo Ambiental 
com relacao ao total do Passivo 

0,28 0,30 0,62 1,40 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Percentual da Despesa Ambiental 
com relacao ao total da Despesa 

4,72 5,68 18,1 23,1 -

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

De acordo com a tabela 21, podemos observar que a COELCE no periodo de 2008 a 2012, 

o ano em que ela realizou mais investimentos ambientais, tendo como base o seu Ativo 

Total, foi no ano de 2011, investindo 2,51%, enquanto que nos demais anos foram 

investidos menos de 1%, o mesmo aconteceu com os gastos referentes ao Passivo 

Ambiental relacionado ao Passivo Total que foi de 1,40% e nos demais menos de 1%, assim 

tambem como nas despesas, que com o passar dos anos foi aumentando chegando a 

. 23,1% do total da Despesa Operacional em 2011. 
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Tabela 22: variacao em percentual dos itens ambientais divulgados da TRACTEBEL no periodo de 
2008 a 2012 

Itens Ambientais 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012% 

Percentual do Ativo Ambiental com 
, relacao ao total do Ativo 

0,14 0,14 0,14 0,18 0,21 

Percentual do Passivo Ambiental 
com relacao ao total do Passivo 

0,50 0,59 0,22 0,51 0,25 

Percentual da Despesa Ambiental 
com relagao ao total da Despesa 

37,7 30,1 36,1 96,6 12,8 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

Na TRACTEBEL os investimentos relacionados ao Ativo Ambiental e total se mantiveram 

constantes de 2008 a 2012 com 0,14%, comegando a crescer em 2011 chegando a 0,21% 

em 2012, no que se refere aos passivos, o ano em que se efetuou mais gastos ou 

investimentos ambientais foi em 2009 com 0,59%, chegando em 2012 com 0,25%, ja com 

relagao as despesas ambientais, como se pode ver em 2011, atingiu aproximadamente 97% 

do total das despesas operacionais da companhia, conforme os dados apresentados nas 

demonstragoes financeiras. 

Tabela 23: Variacao em percentual dos itens ambientais divulgados da Eletrobras no periodo de 
2008 a 2012 

Itens Ambientais 2008 % 2009 % 2010% 2011 % 2012% 

Percentual do Ativo Ambiental 
com relacao ao total do Ativo 

0,10 0,11 0,12 0,12 0,16 

Percentual do Passivo Ambiental 
com relacao ao total do Passivo 

0,14 0,04 0,02 0,02 0,03 

Percentual da Despesa 
Ambiental com relagao ao total 
da Despesa 

0,80 0,24 0,15 0,14 0,15 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

Na Eletrobras os percentuais do Ativo Ambiental, Passivo Ambiental e Despesa Ambiental 

nao ultrapassaram nem 1% do total do Ativo, Passivo e Despesa Operacional, 

respectivamente, no periodo de 2008 a 2012, obtendo um pequeno aumento do AA com 

relagao ao AT em 2012, chegando a 0,16%, e com relagao ao PA 0,14% em 2008, assim 
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como das DA de 0,8%. Pode-se verificar que os gastos relativos com PA e DA veio 

regredindo no decorrer dos anos, quase que se mantendo constantes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 24: Variacao em percentual dos itens ambientais divulgados da Light S.A. no periodo de 2008 
a 2012 

Itens Ambientais 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012% 

Percentual do Ativo Ambiental 
, com relagao ao total do Ativo 

0,19 0,21 • 0,29 0,38 0,32 

Percentual do Passivo Ambiental 
com relagao ao total do Passivo 

- 0,06 - - -

Percentual da Despesa Ambiental 
com relagao ao total da Despesa 

- - - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

De acordo com a tabela 24, o percentual referente ao AA e AT foram aumentando no 

decorrer dos anos atingindo a 0,38% do total do Ativo da companhia em 2011 e passando 

para 0,32% em 2012. Devido a falta de informagoes a respeito dos PA e DA, nao foi 

possivel o calculo do percentual de tais itens ambientais. 

Tabela 25: Variacao em percentual dos itens ambientais divulgados da COPEL no periodo de 2008 a 
2012 

Itens Ambientais 2008 % 2009 % 2010% 2011 % 2012% 

Percentual do Ativo Ambiental 
com relagao ao total do Ativo 

0,92 1,18 1,03 1,03 1,29 

Percentual do Passivo Ambiental 
com relagao ao total do Passivo 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,001 

Percentual da Despesa Ambiental 
com relagao ao total da Despesa 

0,16 0,23 0,10 0,14 0,02 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

Na COPEL, o valor dos investimentos em AA, com relagao ao AT, aumentaram de 2008 a 

2009, mantendo-se constantes de 2010 a 2011, chegando a 1,29% em 2012. No que se 

refere ao percentual do PA com relagao ao PT, este manteve-se constante de 2008 a 2011 

com 0,01% chegando em 2012 com 0,001%. Ja as DA chegou a ser 0,23% em 2009 do total 

das DO, atingindo 0,02% em 2012. 



106 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 26: Variagao em percentual dos itens ambientais divulgados da Eletropaulo no periodo de 

2008 a 2012 

Itens Ambientais 2008 % 2009 % 2010% 2011 % 2012% 

Percentual do Ativo Ambiental 
com relagao ao total do Ativo 

0,08 0,13 0,09 0,14 0,19 

Percentual do Passivo Ambiental 
com relagao ao total do Passivo 

0,44 0,55 0,67 0,60 0,35 

Percentual da Despesa Ambiental 
com relagao ao total da Despesa 

7,09 8,73 11,6 2,06 0,44 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

Na Eletropaulo, de acordo com o percentual do AA com o AT, o ano em que efetuou mais 

investimentos no Ativo Ambiental foi em 2012, 0,19% do total, com minima de 0,08% em 

2008. No que se refere ao percentual do PA em 2010 ele atingiu 0,67% do total do passivo 

chegando a 0,35% em 2012, como tambem das DA, atingindo 11,6% em 2010 e chegando 

0,44% em 2012. 

Tabela 27: Variacao em percentual dos itens ambientais divulgados da CEMIG no periodo de 2008 a 
2012 

Itens Ambientais 2008 % 2009 % 2010% 2011 % 2012% 

Percentual do Ativo Ambiental com 
relagao ao total do Ativo 

0,29 0,31 0,26 0,31 0,40 

Percentual do Passivo Ambiental 
com relagao ao total do Passivo 

- - 0,01 0,15 0,01 

Percentual da Despesa Ambiental 
com relagao ao total da Despesa 

-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - 0,52 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

Na CEMIG, o percentual de investimento do AA foi de 0,4% do AT, com minimo de 0,26% 

em 2010. A respeito do PA, sendo este fomecido a partir de 2010, em 2011 chegou a 0,15% 

do total Passivo. Ja as DA so houve dados em 2012 sendo 0,52% do total da DO. 



107 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 28: Variacao em percentual dos itens ambientais divulgados da CPFL no periodo de 2008 a 

2012 

• Itens Ambientais 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012% 

Percentual do Ativo Ambiental com 
relagao ao total do Ativo 

0,78 0,54 0,45 0,16 -

Percentual do Passivo Ambiental 
com relagao ao total do Passivo 

0,27 0,41 0,46 0,23 -

Percentual da Despesa Ambiental 
com relagao ao total da Despesa 

5,07 7,82 9,81 5,16 -

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

Como nao foi divulgado dados quantitativos nas DF do ano de 2012, so sera possivel 

comparar de 2008 a 2011, com isso pode-se observar que o percentual de investimentos 

em AA na CPFL tiveram um decrescimo de 2008 a 2011, sendo 0,78% em 2008 passou a 

ser de 0,16% em 2011, ja o PA atingiu 0,46% em 2010 baixando para 0,23% em 2011. O 

percentual da sua DA foi aumentando de 2008 a 2010 atingindo 9,81%, caindo em 2011 

para 5,16%. 

Tabela 29: Variagao em percentual dos itens ambientais divulgados da CESP no periodo de 2008 a 

2012 

Itens Ambientais 2008 % 2009 % 2010% 2011 % 2012% 

Percentual do Ativo Ambiental com 
relagao ao total do Ativo 

0,23 0,18 0,24 0,19 0,12 

Percentual do Passivo Ambiental 
com relagao ao total do Passivo 

0,59 1,60 0,04 0,52 0,41 

Percentual da Despesa Ambiental 
com relagao ao total da Despesa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 0,90 1,93 2,34 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

Na CESP o percentual de investimento em AA com relagao ao AT chegou a 0,24% em 2010 

e minima de 0,12% em 2012, o percentual do PA obteve 1,60% em 2009 e minima de 

0,04% em 2010, e das DA foram aumentando chegando a 2,34% em 2012. 
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Tabela 30: Variacao em percentual dos itens ambientais divulgados da EDP no periodo de 2008 a 
2012 

Itens Ambientais 2008 % 2009 % 2010% 2011 % 2012% 

Percentual do Ativo Ambiental 
com relacao ao total do Ativo 

0,17 0,25 0,17 0,22 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Percentual do Passivo Ambiental 
com relacao ao total do Passivo 

0,09 - - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Percentual da Despesa Ambiental 
com relagao ao total da Despesa 

1,54 - - - • -

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

Na EDP, acordo com a tabela 10, o percentual de investimento em AA com relacao AT foi 

mais elevado em 2009 com 0,25%, e no que se refere ao PA e DA, estes foram divulgados 

apenas no ano de 2008 com 0,09% e 1,54% do total respectivamente. Devido a falta de 

informagoes a respeito dos PA e DA, nao foi possivel o calculo do percentual de tais itens 

ambientais de 2009 a 2012. 

3.4 Analise dos indicadores nas hidreletricas estudadas 

No intuito de atingir o quinto objetivo proposto neste estudo que e comparar os resultados 

ambientais encontrados entre as hidreletricas estudadas, apos serem apresentadas as 

descrigoes possiveis das informagoes encontradas sobre os itens ambientais nas 

demonstragoes publicadas, foi feito neste topico a analise e comparagao dos indicadores 

entre as hidreletricas. 

Como consta nesta pesquisa, esta tern como objeto de investigagao as companhias 

eletricas participantes da carteira ISE 2012, fazendo parte desta a COELCE, TRACTEBEL, 

Eletrobras, Light S.A., COPEL, Eletropaulo, CEMIG, CPFL, CESP e EDP, em um total de 10 

empresas das 38 que compoe a carteira. Onde o ISE e calculado pela BM&FBOVESPA e 

reflete o retorno de uma carteira composta por agoes de empresas com os melhores 

desempenhos em todas as dimensoes que medem sustentabilidade empresarial, e com isso 

o compromisso com o meio ambiente. 
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Iniciando a analise, no que se refere ao percentual de investimento do Ativo Ambiental 

relacionado com o Ativo total das empresas no periodo de 2008 a 2012, a COPEL de 2008 a 

2010 foi a que veio investindo mais em AA, em media 1%, enquanto as demais nao 

chegaram nem a esse percentual, so perdendo em 2011 para a COELCE que atingiu 2,51%, 

mas ultrapassando em 2012 com 1,29%, enquanto que a COELCE 0,66%. Em segundo 

lugar ficou a COELCE, em terceiro a CPFL, e considerando, em media, os menores 

percentuais de investimento durante o periodo ficou a Eletrobras em ultimo lugar. 

No que diz respeito ao percentual do Passivo Ambiental relacionado ao Passivo total, a 

empresa que efetuou em media mais gastos ou obrigacoes em PA no periodo de 2008 a 

2012 foi a CESP, em seguida vem a Eletropaulo e a COELCE, e em ultimos lugares vem a 

Light e a EDP, tendo em vista que na EDP so foi informado gastos no ano de 2008, e na 

Light em 2009, nos demais anos nao houve gastos ou nao foram fornecidas informagoes a 

respeito do Passivo Ambiental. 

Ja se referindo ao percentual de Despesas Ambientais relacionadas as Despesas 

Operacionais totais, a empresa que mais se destacou foi a TRACTEBEL chegando em 2011 

com aproximadamente 97% de gastos com Despesas Ambientais, e em seguida a 

Eletropaulo. Podendo ser verificado tambem ha insuficiencia de informagoes a respeito de 

Despesa Ambiental por parte de algumas empresas como a Light que nao apresentou em 

nenhum dos anos, a CESP so em 2009 e dentre outras. 
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O aumento em nivel mundial dos danos ambientais causados pelo desenvolvimento, bem 

como a crescente conscientizagao planetaria da necessidade de se encontrar barreiras as 

agoes agressivas ao meio ambiente, surgiu a preocupacao de se tentar diminuir o impacto 

ambiental produzidos pelos frutos desse desenvolvimento, e consequentemente as 

empresas estao sendo forcadas por esta nova conscientizagao a adaptarem-se a esta nova 

realidade mais condizentes com os anseios de preservacao para que possam manter a sua 

competitividade. 

Sendo de extrema importancia a adogao de agoes ambientais que contribuam para a 

preservagao do meio ambiente, como tambem tornar estas agoes publicas para que todos 

os interessados tenham acesso a tais informagoes e tomem as suas conclusoes a respeito 

do comprometimento das empresas as questoes ambientais, a Contabilidade vem a ser o 

principal canal e instrumento de comunicagao, que por meio de seus registros, 

demonstrativos deve informar todos os fatos que afetam o seu patrimonio e 

consequentemente a relagao deste com o meio ambiente. 

Diante disso, o objetivo dessa pesquisa consistiu em analisar a variagao dos itens 

ambientais no periodo de 2008 a 2012 nas companhias eletricas participante da carteira do 

indice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 2012, e para atingir este objetivo foi necessario 

a analise e estudo de todos os demonstrativos publicados pelas empresas para que se 

pudesse realizar a analise das variagoes desses itens ambientais com relagao aos 

investimentos totais no periodo proposto dentre as empresas pesquisadas, demonstrando o 

que os objetivos especificos reportam. 

Portanto, ao analisar os documentos, demonstragoes publicadas pelas empresas em 

estudo, pode-se observar que todas tentam evidenciar os pontos positivos, que sao as 

contribuigoes, investimentos da empresa para com os fatores socioambientais, e negativos, 

sendo informados os possiveis impactos ambientais que a atividade da empresa pode 

ocasionar, como tambem os gastos realizados com o intuito de mitigar, compensar os danos 

ao meio ambiente, demonstrando a sua preocupagao e responsabilidade ambiental. 

Apos a analise, relacionando os itens ambientais encontrados com o seu total 

correspondente verificado nas Demonstragoes Financeiras e Notas Explicativas, foi possivel 
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verificar proporcionalmente quanta foi investido, provisionado e gasto no meio ambiente com 

relacao ao total do Ativo, Passivo e Despesa Operacional. 

Sendo constatado que as empresas que mais se destacou, no periodo de 2008 a 2012, com 

relacao aos investimentos ambientais em Ativo Ambiental foi a COPEL, com relagao as 

obrigacoes e provisoes em Passivo Ambiental a CESP, e entre as Despesas Ambientais a 

TRACTEBEL. 

Ao verificar o quanto foi investido, provisionado ou gasto em itens ambientais tendo como 

referenda os itens patrimoniais, pode-se atestar o nivel de comprometimento com as 

questoes ambientais, ou seja, suas agoes, projetos e programas desenvolvidos pela 

empresa para mitigar, compensar os possiveis impactos decorrentes das suas atividades e 

a busca do equilibrio com o meio ambiente. 

As conclusoes deste estudo buscam contribuir para um maior entendimento sobre o tema 

reportado, sendo constatado que, em algumas empresas, nao apresentam um modelo de 

padronizagao na divulgagao de informagoes, de maneira a nao permitir a comparagao entre 

estas, embora todas sigam as diretrizes da GRI na elaboragao de seus relatorios. 

Foi observado nos relatorios, que ha mais apresentagao de informagoes qualitativas nao 

monetarias, dificultando com isso a comparabilidade entre as empresas, tendo ainda muito a 

que se evoluir na divulgagao das informagoes ambientais, proporcionando maior 

transparencia e qualidade nas informagoes prestadas. 

Recomenda-se para pesquisas futuras a continuidade das investigagoes no intuito de 

verificar o comprometimento das empresas, consideradas como potencialmente poluidoras, 

com as questoes ambientais, seus investimentos, gastos e despesas de forma a constatar 

tal evolugao durante os anos. 
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