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RESUMO 

Com o desenvolvimento do eomereio internacional e o avanco da tecnologia, as transacoes 
comerciais passaram a ser reafizadas de forma globalizada, exigindo cada vez mais das 
empresas o controle, preparacao e dlvulgacSo de informac&es relacionadas aos meios de 
producio. Contudo, ante aos desastres ambientais, a sodedade comecou a cobrar das 
empresas resposta as agressSes aos recursos naturais, devido a producao em massa de 
bens e servicos, em que a sociedade passou a exigir das empresas, uma maior 
responsabilidade em termos de tratamento a natureza no processo produtivo. Sen do a 
contabilidade a ferramenta capaz de informa aos seus usuarios a real situacio econOmica e 
financeira das erttjdades, no entanto, a contabilidade ambientai busca demonstrar como as 
empresas estio Interagindo com o meio ambiente. Nesse sentido, o presente trabalho 
objetiva verificar se as empresas siderurgicas, Acos Villares, CSN e USIMINAS, 
evidenoiaram itens ambientais entre os anos 2005 a 2009 nos relatorios publicados nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sfte 
da CVM. A presente pesquisa earacteriza-se como urn estudo multi-caso, quantos aos fins, 
classifica-se como descritiva, uma vez que apresenta uma natureza qualitativa e esta 
fundamentada na pesquisa bibliografica e documental. Desse modo, com a analise das 
informacSes coletadas, conclui-se que as empresas siderurgicas evidenciaram itens 
ambientais no periodo de 2005 a 2009, destaca-se a metodologja utilizada nas pubiicacdes, 
em que mais de 50% das informacoes foram apresentadas nos relat6rios da administracio, 
enquanto que as demonstracdes contabeis apresentaram percentual inferior a 8% das 
evidenciacSes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras-chave: Contabilidade Ambientai. Itens Ambientais. Evidenciagao. 



ABSTRACT 

With the development of the international trade and the advancement of the technology, the zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
business deals began to be performed in a globalized form, demanding Increasingly control, 
preparation and dissemination of the information from the companies relating to the means of 
production. In turn, with the environmental disasters, t ie society began charging companies 
respond to attacks on natural resources due to the mass production of goods and services, 
the society started to charge companies a major responsibility in terms of treatment of the 
nature in the production process. As the accounting tool that informs its users the real 
economic and financial situation of the entities; however, the environmental accounting 
search for demonstrate how businesses are interacting with the environment. In that sense, 
this work aims to verify if the steel companies, Acos Viilares, CSN and USIMINAS, showed 
environmental items during the years 2005 to 2009 in the reports posted on the CVM.. This 
research is characterized as a multi-case, what about the purposes, is classified as 
descriptive, a qualitative nature and is based on the bibliographical and documentary 
research. Though, the analysis of information collected, it appears that steel companies 
showed environmental items in the period 2005 to 2009, highlights the methodology used in 
publications, in which more than 50% of information was presented in the reports of the 
administration, while the financial statements presented a rate less than 8% of disclosures. 

Keywords: Environmental accounting. Environmental itens. Disclosure. 
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1 INTRODUCAO 

O avanco tecnol6gtco contribuiu significativamente para desenvotvimento do comercio 

intemacional, o qual permite a realizacao de transacdes comerciais de forma gtobatizada, no 

entanto, a desenvoftura do mercado mundial passou a exigir cada vez mais das empresas a 

realizacao de controie e preparacio e divulgacao de informacoes completas sobre os meios 

de producao, tendo em vista que a elaboracao dos retatorios deve auxiiiar seus usuarios na 

tomada de decisao, a contabilidade para Ofiveira (2003) e a ctencia que possui todas as 

ferramentas e condicOes de fomecer informacSes amplas e precisas sobre o processo 

produfivo globalizado. 

Niyama (2006, p. 15), diz que "a contabilidade, por ser uma ciencias social aplicada, e 

fortemente influenciada peio ambiente em que atua". Por isso, devido a cultura organizacionai 

e ao desenvolvimento economico cada pals, a preparacSo e apresentacio das 

demonstracoes contabeis s io influenciadas pelos pr6prios e diferentes criterios de 

reconhecimento e mensuracao da cada transaeio contabfl. 

As demonstrates contabeis, conforme determina a Oeliberacdo da Comissao de Valores 

Mobiliarios (CVM) n° 539, de 14 de mareo de 2008, tern como objetivo o fornecimento de 

"informacoes que sejam uteis na tomada de deetsSes e avaliac6es por parte dos usuarios em 

geral, n§o tendo o proposito de atender finaiidade ou necessidade especffica de 

determinados grupos de usuarios". Desse modo, diante da globalizacio dos mercados 

percebe-se a necessidade de convergir as demonstracfies contabeis, para que possa 

proporcionar a to dos os usuarios uma compreensao mais adequada e a comparabilidade dos 

retatorios contabeis entre empresas e entre pafses. Sendo para Niyama (2006), o Colegiado 

de PadrSes Contabeis InternacionaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {ThezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA International Accounting Standards Board- IASB), 

o drgio intemacional que tern o objetivo de desenvoiver, para o interesse do publico, urn 

unico conjunto de normas contabeis globais de alta qualidade, inteligrveis, exequfveis, que 

exijam informacoes de alta qualidade, transparerrtes e comparaveis. Por sua vez, as 

modificacSes advindas do processo de harmonizacao as normas internacionais de 

contabilidade, dar-se pela necessidade dos usudrios da informacao contabil conhecerem e se 

adequarem ao processo produtivo global. 

Relacionado as mudancas na soeiedade, aos meios de producao e as maneiras negociar, o 

desenvolvimento da Contabilidade, segundo Oliveira (203, p. 20) "enfrenta hoje alguns 

desafios reiativos a necessidade de adaptacOes as variaveis ambientais na forma de 

mudancas tecnoldgicas, rdpidas transformacfies no ambiente de neg6cios", que devido as 

agressdes ao meio ambiente promovidas pelos meios de producao, a soeiedade esta 



11 

cobrando de maneira intensificadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA das industrias a otimizacSo na utizacao dos recursos 

naturais. Nesse sentido, acOes das empresas vottadas para a recuperacdo e preservacSo 

ambientai ap6s serem realizadas, devem ser evidenoiadas para que toda a soeiedade 

conheca o quanta esta sendo empenbado na busea peio desenvolvimento sustentaveS. 

1.1 Delimitacio do tema e problematics 

Segundo Nossa (2002), com o advento da revolucao industrial a qual predominava o trabalho 

coletivo com elevado consumo de recursos naturais e a geracSo, sem controle, de varios 

tipos de residuos prejudiciais ao meio ambiente e ao homem e em conjunto com o avanco 

tecnoldgico e o aumento da populacSo, provocaram mudancas no mercado produtrvo, as 

quais contribufram para o uso desgovemado dos recursos naturais, provocando o 

desequaibrio ecoldgico da natureza e causando desastres ambientais, levando a soeiedade a 

se preocupar com o futuro do meio ambiente e do homem. 

Para Ribeiro (2005), a solucao dos problemas ambientais necessita do empenho de cada 

segmento da soeiedade e o desenvolvimento dos diversos ramos do conhecimento, cada urn 

contribuindo de acordo com seu potential, ramo de atuacdo e habilidades praticas. Nesse 

sentido, toma-se interessante a partictpacao da soeiedade na criacSo de mecanismos e 

instrumentos de eontrole de utilizacio dos recursos naturais usados no processo produtivo 

pelas industrias. 

Por sua vez, buscando solucionar problemas relacionados ao patrimdnio das entidades 

atraves do conhecimento e dos estudos consolidados, Oliveira (2003) caracteriza a 

contabilidade como Ciencia Social, e por isso, passou a ser vista como terra me nta eficaz no 

Intermedio entre a empresa e a soeiedade, evidenciando as informacoes necessita das pelos 

usuarios, contribuindo na divulgacSo das acfies realizadas pelas empresas para redugio, 

eliminacio e recuperacao ambientai. 

Como determina a CVM no Offcio-Cicular/CVM/SNC/SEP n° 01/2007, as companhias de 

capital aberto que tern suas acdes negociadas na Bovespa, estao obrigadas a divulgarem as 

seguintes demonstracdes contabeis: balanco patrimonial, demonstracao do resultado, 

demonstracao das mutacoes do patrimdnio liquido, demonstracao dos fluxos de caixa ou 

das origens e aplicac6es de recursos, enquanto requerida pela legislacao societaria - Lei n° 

6.404/76), demonstracao do valor adicionado e notes explicativas, ineluindo a descriclo das 

praticas contabeis e outras informacoes para os usuarios e drgios reguladores e 

flscalizadores do mercado de capitais brasileiro. A importancia das empresas divulgarem de 

forma juste e complete as informacSes para os usuarios dar-se peio fata oferecer condicoes 
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da soeiedade acompanhar de perto o seu compromisso com o meio ambiente, em 

contrapartida, cresce a eredibldade da empresa perante a soeiedade. 

Devido as atividades operacionais de fabricagao de ago e de produtos siderurgicos pelas 

Industrias Siderurgicas serem consideradas grandes poluidoras, conforme o conteudo do 

Anexo VIII da Lei n.° 10.165, de 27 de dezembro de 2000, surge a necessidade de 

acompanhar os mecanismos criados na diminuicao do grau de utizagio dos recursos 

naturais e identificar quais estrategias estSo sendo implants das para promover o equillbrio 

entre a produgSo de bens e servigos e a emissao de substantias poluentes, de modo a 

estabelecer o desenvolvimento sustentavel. Para isso, a soeiedade esta exigindo que haja o 

fornecimento de informagOes associadas a recuperacao, protecSo e preservagio ambientai. 

Face ao exposto, faz-se o seguinte questionamento: Sera que as industrias do segmento 

Siderurgico, que possuem sua® demonstragOes pubiicadas na CVM divuigam 

informagoes relacionadas aos itens ambientais? 

12 Objetivos 

1.2.1 Objetivo gerai 

Analisar se as empresas do segmento Siderurgico, que possuem suas demonstracoes 

pubiicadas na CVM, divuigam informacoes relacionadas aos itens ambientais (ativos, 

passivos, investimentos, custos e despesas ambientais). 

1.2.2 Objetivos especlficos 

• Identificar quais demonstrates obrigatdrias e voluntaries as empresas do segmento 

Siderurgico divuigam; 

• Examinar que tipo de informacoes ambientais as empresas do segmento Siderurgico 

apresentam em suas demonstragoes; 

• Verificar se as empresas do segmento Siderurgico utilizam alguma estrutura para 

evidenciar itens ambientais. 

• Comparar os instrumentos utiiizados pelas empresas dos segmento Siderurgico para 

evidenciar os itens ambientais 
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1.3 Justificative 

Divuigaeio para Hendriksen e Van Breda (1999), deve-se ser entendida como o meio 

utilizado para transportar informacdes uteis a tomada de decisdes, proporcionando urn melhor 

acompanhamento da situacao patrimonial da entidade, como tambGm evidenciando o 

comprometimento da empresa quanto ao impacto de suas atividades sobre o meio ambiente 

e quais medidas estSo sendo adotadas para reduzir as agressdes ambientais 

Para tanto, com o proposito de suprir os usuarios da informacao contabil com elementos 

relacionados ao meio ambiente, a Ciencia Contabil passou a ser usada como instrumento de 

evidenciacao dos eventos que agridem ao meio ambiente, sendo as demonstracoes 

contabeis a forma a ser utiiizada para proceder com a divulgacao do patrimdnio das 

empresas. 

Contudo, a percepcao quanto ao elevado grau de degradacdo do meio ambiente e a 

velocidade com que os recursos naturais estao se tomando escassos tern chamado a 

atencio da soeiedade pela indusio no planejamento das empresas de elementos de 

prevengfio aos acidentes ambientais. Para as empresas, segundo Costa e Marion (2007, 

p.21), "e grande a preocupacao com o meio ambiente, pois, alem de prejudicar a sua i ma gem 

com os consumidores e de perder valor no mercado, a empresa podera, ainda, sofrer uma 

penafidade se cometer alguma infracao". 

Observa-se que a partir dos primeiros acidentes ecologicos, causados pela acao do homem, 

como comentado por Ttnoco e Kraemer (2008), destacam-se o corrido em 1930 na Belgica, 

em que as emissoes atmosfericas das industrias provocaram uma concentracao de poluentes 

no ar, deixando varias pessoas mortas e feridas, alem disso, teve o caso do incendio na 

fabrica de produtos qulmicos em 1986, na Basileia, Sufca, que derramou mais de 30 

toneladas de pesticida no Rio Reno causando a morte de mais de 500.000 peixes, e a 

tragedia com a plataforma de petrdleo da Petrobras na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro 

em 2001, que derramou 42 mil litres de dleo em uma extensio de 120 km na costa marftima, 

causando a morte de 11 funcionarios. Diante desses problemas ambientais a soeiedade 

comecou a eriar mecanismos em defesa do meio ambiente, exigindo das organizacdes a 

divulgacao das acoes desenvolvidas em prol da responsabilidade socioambiental e o 

conseqQente desenvolvimento sustentavel. 

Na luta pela preservacao do planeta, Calixto e Ferreira (2004), enfatizam a existencia do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

International Organization for Standardization (ISO) a qual constituiu o grupo estrategico 

consuitivo sobre o meio ambiente, com a finalidade de elaborar normas internacionais de 
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protecio ambientai, e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Intergovemamental Working Group of Experts on International 

Standards of Accounting and Reporting (ISAR), orgao formado por espectaiistas em 

contabilidade ligados a Orgamzacio das Nacdes Unidas (ONU), atraves da Conferencia das 

Nacdes Unidas em Comercio e Desenvolvimento (UNCTAD), que apresenta uma serie de 

diretrizes para divulgacao de informacdes sobre o meio ambiente e sugere uma estrutura 

para a evidenciacao de informacdes ambientais no relatorio financeiro anuai das empresas. 

O ISAR represents urn grupo formado por conhecedores da contabilidade de varios paises, 

criado em 1982, e que se dedica a promocao da harmonizacio das praticas contabeis em 

nfvel corporativo, estudando urn padrio de informacdes ambientais mini mas e necessirias 

que devem conter os retatorios anuais das empresas, enfatizam, ainda, a sua preocupacao 

com a aplicacao de conceitos contabeis no que diz respeito a evidenciacao ambientai. A 

mesma ideia relacionada ao fomecimento de informacdes ambientais de forma estrutura) e 

ratificada por Costa e Marion (2007, p.22), toma-se necessdrio que sejam elaborados 

metodos de mensuracflo e evidenciacao para que se possa estabelecer uma estrutura a ser 

seguida por todas as empresas, dependendo, ainda, do grau de conscientizacao ambientai 

do pals". 

Para Machado (2002), as informacdes de natureza ambientai, devem ter como caracterfsticas 

basicas questao da oportunidade, conflabilidade, comparabilidade, consistencia e 

materialidade, haja vista que tais caracterfsticas visam contribuir para o processo de tomada 

de decisdes pelos usuarios ("mterno e extemo) da informacao contabil. 

Diante disso, Nossa (2002, p.20) afirma que "a falta de comparabilidade dos relatdrios entre 

as empresas, ou ao tongo do tempo na mesma empresa, dificulta aos investidores a 

percepcao de qual empresa esia mais orientada para o meio ambiente". 

E reievante a importancia da evidenciacao das informacdes contabeis pelas empresas para 

os seus usuarios, assim tambem, destaca-se a necessidade das mesmas serem divulgadas 

de forma clara, objetiva e precisa, facilitando o entendimento e a correta compreensao por 

parte dos usuarios que buscam nos relatdrios contabeis respostas para as indagacdes 

pertinentes ao tratamento dado aos recursos naturais. 

Desse modo, com a finalidade de estabelecer procedimentos para a evidenciacao de 

informacdes de natureza social e ambientai, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 

emitiu em 19 de agosto de 2004 a Resolucio n.° 1.003/04, aprcvando a Norma Brasileira de 

Contabilidade T 15 (NBC T 15), com a denominacao de Informacdes de Natureza Social e 

Ambientai, entrando em vigor a partir de 1° de Janeiro de 2006, a qual em seu item 15.3.2 
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destaca a importincia e a responsabitidade na preparac§o das demonstrates contabeis 

para a soeiedade e a forma de serem divulgadas, uma vez que as informacdes contabeis, 

contidas na Demonstracao de Informacoes de Natureza Social e Ambientai, sSo de 

responsabitidade tecnica de contabilista registrado em Conselho Regional de Contabilidade, 

devendo, evidenciar o criterio e o controle utilizado para garantir a integridade da 

informacao. 

Observa-se que a soeiedade e os organismos reguladores das informacdes contabeis estio 

exigindo das empresas a divulgacao de informacdes de natureza ambientai, 

independentemente das mesmas serem consideras poluidoras. No entanto, no presente 

trabalho optou-se em observar as informacdes contabeis evidenciadas por empresas cujas 

atividades sao consideradas potencialmente poluidoras e que se utilizam de recursos 

ambientais para realizar as suas atividades operacionais. 

Nesse sentido, Dias (2007) comenta que a atividade industrial pode ser desenvolvida por 

meio de combustiveis fdsseis, a qual emiti gas didxido de carbono (C0 2) na atmosfera. Para 

a Administrac5o de Informacdes sobre Energia dos Estados Unidos (2010), as emissdes 

globais de didxido de carbono de fontes de combustiveis fdsseis podem subir para 42,4 

bilhdes de toneladas ate 2035. O que contribuira significativamente para a elevacio da 

temperatura e para as mudancas climaticas. 

A Lei n.° 10.165, de 27 de dezembro de 2000, classifica as industrias siderurgicas como 

sendo empresas de alto grau de utilizacio de recursos ambientais e excessivamente 

poluidoras, tendo em vista o processo de fabricacio de ago e de produtos siderurgicos ser 

realizado basicamente a partir da extragao de minerio de ferro, carvio e cal. De acordo com 

Milanez e Porto (2008) alem de ser considerada uma atividade altamente poluente, a 

fabricacio de ferro-gusa e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA90 demanda uma enorme quantidade de energia, principalmente 

na forma de carvio mineral, o qual provoca impactos sobre as mudancas climaticas ou 

carvio vegetal cuja producao e associada a destruicao de matas nativas. 

O mercado siderurgico brasileiro e representado por 13 empresas privadas, controfadas por 

oito grupos empresariais, operando com 27 usinas distribuidas por 10 Estados brasiieiros, e 

que conforme dados do tnstituto A90 Brasil 2010, as mesmas s io responseveis pela 

producio, em 2009, de 26,5 milhdes de toneladas de aco bruto, gerando urn saldo comercial 

de US$ 1,9 bilhdes, o que tern levado o pais a ocupar a 9 a posicio nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ranking da producao 

mundial. 
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1.4 Procedimentos metodol6gicos 

O embasamento tedrico do presente estudo foi obtido atraves da realizacao de pesquisas 

bibliograficas, obtida mediante a leitura de livros, teses, dissertecdes, artigos pubiicados em 

congressos e periddicos, observando o que esta sendo abordado a respeito da contabilidade 

ambientai e das formas de evidenciacao dos itens ambientais. 

A pesquisa bibfiografica deve ser efetuada, conforme trata Lopes (2006, p.212), mediante: 

(...) levantamentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dos temas e tipos de abordagens ja trabalhados por 
outros estudiosos, assimilando-se os conceitos e explorando-se os aspectos 
ja pubiicados, tornando-se relevant© levantar e selecionar conhecimentos ja 
catalogados em bibliotecas, editor as, videotecas, na internet, errte outras. 

Por sua vez, a presente pesquisa foi realizada com base em estudo multi-caso, coletando 

informacoes de natureza ambientai que se encontram evidenciadas junto as industrias 

Siderurgicas atraves dos retatorios contabeis pubiicados nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site da Comissio de Valores 

MobiHarios (CVM) por meio das Demonstracoes Financeiras Padronizadas (DFP). 

Dessa forma, fez-se necessario proceder com o exame de urn perfodo de cinco anos, que 

compreende as informacoes disponiveis entre os anos de 2005 e 2009, de modo a obter 

elementos sufietentes para o exame de como a responsabilidade sdcio-ambientel deve ser 

implementeda, eliminando a influencia das informacdes de cunho fHantrdpico. 

1.4.1 Natureza da pesquisa 

De acordo com Beuren (2008) a pesquisa que aborda urn problema qualitetivamente pode 

ser uma forma adequada para conhecer a natureza de urn fendmeno social. 

Assim, devido a divulgacao das informacdes relacionadas aos itens ambientais pelas 

siderurgicas ter cunho social, earacteriza-se a presente pesquisa como de natureza 

qualitetiva. 

1.4.2 Classificacao quanto aos meios 

Visando constetar se as empresas do segmento Siderurgico, que possuem suas 

demonstracdes pubiicadas na CVM, divuigam informacdes relacionadas aos itens 
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ambientais, fez-se uma pesquisa bibliografica em livros, teses, dissertagdes, artigos e 

noticiarios eietrdnicos para identificar quais itens ambientais devem ser evidenciados. 

Em seguida, procedeu-se com a pesquisa documental examinando os documentos 

disponibilizados no site da Comissao de Valores Mobiliarios (CVM), nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA link Demonstracoes 

Financeiras Padronizadas (DFP), pelas empresas Agos Villares S.A, Companhia Siderurgica 

Nacional (CSN) e Usinas Siderurgicas de Minas Gerais (USIMINAS). 

Foram examinados os seguintes documentos consolidados: Ba tango Patrimonial (BP), 

Demonstracao do Resiritado do Exercfcio (DRE), Demonstragao do Fluxo de Caixa (DFC), 

Nota Explicativa (NE) e Refatdrio da Administragio (RA). 

1.4.3 Classifies cSo quanto aos tins 

Conforme Gil (1999) a pesquisa descritiva visa apresentar caracterfsticas ou estabelecer 

relacoes entre as variareis de uma determinada populagio. 

Assim, quantos aos fins, a presente pesquisa cJassifica-se como descritiva, uma vez que 

estabelecem relacoes sobre as informacoes de natureza ambientai entre empresas de urn 

mesmo segmento operacional. 

1.4.4 Universo da pesquisa 

Conforme Beuren (2008, p. 118) "populacSo ou universo da pesquisa e a totalidade de 

elementos distintos que possui certa paridade nas caracterfsticas definidas para determinado 

estudo". Desse modo, devido as semelhancas apresentadas no processo produtivo, o 

universo da pesquisa abrange as 13 empresas privadas, controladas por oito grupos 

empresariais que comp6e o mercado siderurgico brasileiro, as quais operam com 27 usinas 

distribufdas por 10 estados brasileiros e estao associadas ao Instituto Ago Brasil (2010) que 

se configura como uma enidade de ctasse, sem fins lucrativos, mantida pela industria do ago 

do Pais. 

1.4.5 Amostra 

A amostra selecionada para o desenvolvimento desta pesquisa envolve as industrias: Agos 

Villares S.A, Companhia Siderurgica Nacional-CSN e Usinas Siderurgicas de Minas Gerais-

USIMINAS. Cujas atividades operacionais estao classificadas na Comissao de Valores 

Mobiliarios- CVM como sendo de metaiurgica e siderurgica. 
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Por conveniencia optou-se pelas industrias que estao presente numa mesma regiao 

geografica, no caso a Regilo Sudeste, conforme mapeamento do Institute Ago Brasil (2010). 

1.4.6 ApresentacSo e interpretacao dos dados 

Os dados coletados na presente pesquisa foram examinados e apresentados por meio de 

grdficos e tabelas utilizando a ferramenta eletronica Microsoft Excel®. Procedeu-se 

inicialmente com a identiflcacio das demonstracoes que evidenciaram itens de natureza 

ambientai no periodo de 2005 a 2009 e em seguida, foram feitas comparacoes entre os 

relatdrios das industrias estudadas. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Contabilidade ambientai 

De acordo com Dias (2007) a evolucflo faz parte do processo natural do homem, gerando, 

mudancas, inovacdes e progresso nas ciencias, em especial nas Ciencias Sociais. No 

entanto, merece destaque o aprimoramento da Ciencia Contabil, que conforme Kraemer 

(2005, p.15) representa "urn sistema de informacoes formal e estruturado, tendo como urn 

dos objetivos principals fornecer informacdes para o controle do patrimdnio, avaliacao de 

desempenho e tomada de decisao". 

Por sua vez, na essentia social, para ludictbus (2000,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Machado 2002, p.11), a 

contabilidade visa "fornecer aos usuirios, independentemente de sua natureza, urn conjunto 

basico de informacdes que, presumivelmente, deveria atender igualmente bem a todos os 

tipos de usuarios [...]", ciassificando-se, dessa forma, como uma ciencia social. 

A contabilidade, inicialmente, era utilizada para registrar e fornecer informacdes econdmico-

financeiras apenas aos proprietaries das empresas, mas com o surgimerrto da figura do 

investidor, financiador e mais tarde do acionista, que buscam obter lucros sobre os capitals 

investidos nas empresas, viram a necessidade de tomar conhecimento dessas informacdes 

para auxilia-fos nas tomadas de decisdes, aumentando, assim, a gama de usuarios de tais 

informacdes. 

Nesse contexto, conforme trata Dias (2007), a partir da segunda metade do seculo XVIII, a 

Revolucao Industrial comecou a se propagar mundialmente, contribuindo para o surgimento 

de industrias, conglomerados financeiros e para o desenvolvimento do capitalismo industrial, 

o qual almeja excessivamente a obtencSo de lucros, aumentando a exploracSo predatdria 

do ambiente natural atraves da extracao das riquezas naturais sem nenhuma preocupacao 

com a sua reposicao ou destruicao, 

Todavia sd a partir da metade do seculo XX, e que a cfasse trabalhadora que estava sendo 

utilizada pelas empresas, atraves da mlo-de-obra assalariada, como pivd para aicancar os 

resultados financeiros passou a exigir a divulgacao para a soeiedade de sua participacao 

nas conquistas dos lucros e expansao das organizacdes, dando origem a evidenciacao do 

Balanco Social por meio das informacdes contabeis, como afirma Tinoco e Kraemer (2008, 

p.28): 

Balanco Social e um instrumento de gestao e de informacdes que visa 
evidenciar, de forma mais transparente possivel, informacdes financeiras, 
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econdmicas, ambientais e sociais, do desempenho das entidades, aos mais 
diferenciados usuarios, seus parceiros sociais. 

Portanto, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA partir da evidenciacao do Balanco Social e que a soeiedade passou a ter 

conhecimento da cultura organizacao quanto a responsabilidade na utilizacao dos recursos 

humanos e naturais na desenvoltura econdmica das empresas, divulgando os causadores 

dos desastres ambientais. 

Dentre as consequenciais ambientais mencionadas por Tinoco e Kraemer (2008), observou-

se o acidente ambientai ocorrido na decada de 30, na Belgica, em que cerca de 70 pessoas 

morreram e centenas ficaram enfermas devido a nevoa que cobriu a zona industrial. Outro 

fator ocorreu em 1986, com urn incendio na fabrica de produtos quimicos que provocou a 

morte de aproximadamente 500.000 peixes, e cuja contaminacio atingiu 193 km no Rio 

Reno, localizado na Suica. No Brasil, pode-se citar o caso do derramamerrto de 1,3 milhao 

litros de 6leo de urn duto da Petrobras no ano de 2000, que contaminou a Baia de 

Guanabara, e onde 1.434 ha da Area de Protegao Ambientai do Guapimirim no estado de 

Rio de Janeiro foram contaminadas. 

Todos esses acidentes foram provocados peio impacto do homem sobre o meio ambiente, 

os quais refletiram em discussdes mundiais que contribuiram para a realizaeio de eventos 

internacionais voltados para a recuperacao e preservacao dos recursos naturais. 

A realizacao da primeira Conferencia Intemacional sobre Meio Ambiente da ONU 

(CNUMAD), ocorreu em 1972, em Estocolmo, na Suecia, onde foram abordados os 

problemas ecol6gicos e os impactos ambientais e industrials, contando com a participacao 

de 250 organizacdes nao governamentais, representantes de 113 paises e varios orgaos 

ligados a ONU, para autores como Tinoco e Kraemer (2008) essa conferencia foi o mais 

importante evento sobre o meio ambiente, o qual dividiu os ambientalistas em "antes" e 

"depois" de Estocolmo. 

Para Nossa (2002, p. 40), a conferencia de Estocolmo deu origem ao "Programa das 

Nacdes Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)" que e responsavel por acoes 

internacionais e nacionais para a protecao do meio ambiente no contexto do 

desenvolvimento sustentive!. 

A realizacao da "ECO/92 - Conferencia das Nacdes Unidas sobre o Meio Ambiente", evento 

realizado no Rio de Janeiro para discutir o desenvolvimento sustentavel do planeta e teve a 

participacao de 114 chefes de Estado, 10.000 jomalistas e mais de 500 mil pessoas. 
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Por sua vez, diante da mobilizagao mundial em defesa do meio ambiente e da 

conscientizacao da soeiedade em preservar e defender a utilizagao ecologicamente correta 

dos recursos naturais, buscando informacoes de mater qualidade para o processo decisorio, 

surge mais uma ferramenta eficiente na comunicaglo entre empresa e soeiedade, a 

Contabilidade Ambientai, que de acordo com Monteiro e Ferreira (2007, p.5), preocupa-se 

com o "resultado da necessidade de oferecer informacoes adequadas as caracteristicas de 

uma gestdo ambientai", destacando ainda que a contabilidade ambientai nio represente 

uma nova contabilidade, mas sim, uma especializagio que relata econdmica e 

financeiramente as agdes de uma entidade diante do meio ambiente. 

Com o prop6sito de auxiliar os diversos usuarios na tomada de decisdes, atraves da 

evidenciacao das informacdes ambientais, Costa e Marion (2007, p.22), afirmam que a 

contabilidade ambientai *vem trazer, portanto, urn detalhamento maior da Contabilidade 

Financeira e visa a correta mensuragao e evidenciagao das informagdes ambientais em 

relatdrios especificos ou nas prdprias demonstragdes contabeis". Os mesmos enfatizam a 

importlncia da elaboragao de metodos para a mensuragao e evidenciagio dos impactos 

ambientais de forma estruturada a ser seguida por todas as empresas, dependendo ainda, 

do grau de conscientizacao ambientai do pais, contribuindo, no entanto, para que os 

usuirios da informagao fagam uma interpretagao eficaz dos dados ambientais evidenciados. 

A contabilidade ambientai pode ser entendida, conforme trata Paiva (2006) como uma 

atividade de identificagao de dados e registro de eventos ambientais, processamento e 

geragao de informagdes que subsidiem o usuirio servindo como parSmetro para a tomada 

de decisio. 

Para Kraemer, (2005, p. 12), a adogao da Contabilidade Ambientai pelas empresas e 

fundamentada pelos seguintes motives: 

• Gestae Interna - esta reiacionada com uma ativa gestao ambientai e 
seu controle, a qual visa reduzir custos e despesas operacionais e 
melhorar a qualidade dos prodirtos; 

• Exigencias legais - a crescente exigencia legal e normativa pode 
obrigar os diretores a controlar mais seus riscos ambientais, sob pena 
de multas e indenizacdes; 

• Demanda dos parceiros sociais - a empresa esta submetida cada vez 
mais a pressoes intemas e externas. Essas demandas podem ser dos 
empregados, acionistas, administracao publica, clientes, bancos, 
investidores, organizacdes ecologicas, seguradoras e comunidade 
local. 



22 

Vertfica-se que por meio do sistema de contabilidade ambientai das empresas, que os 

usuarios das informacoes ambientais podem ter conhecimento se a empresa cumpre ou n lo 

com o que determina a legislagio ambientai, detectando as areas da empresa que 

necessitam de atengao, e verificando se os aspectos ambientais estao de acordo os 

objetivos ambientais fixados pela companhia atraves da comprovacao evolutiva de atuacSo 

ambientai da empresa, como tambem gerando oportunidades estrategicas para a 

administracdo no sentido de obter vantagens competitivas face a melhoria agregada aos 

recursos naturais. 

2.1.1 Usuarios da informacao ambientai 

Os usuarios sao as pessoas que se utilizam da contabilidade para os mais diversos fins, sao 

aqueies que se interessam pela situaoao da empresa e buscam nos instrumentos contabeis 

as suas respostas sobre as duvidas quanto a estrutura econdmica e financeira das 

empresas, isto e, observam a capacidade das empresas em gerar lucros e analisam as 

condicdes de pagamento dos valores investidos. Para Marion (2007) os usuarios da 

informacio contabil e toda pessoa fisica ou juridica que tenha interesse na avaiiacio da 

situacio e do progresso de determinada entidade, seja tal entidade empresa, ente de 

finalidades n io lucrativas, ou mesmo patrimdnio familiar. 

Com o intuito de melhorar a relagio entre empresa e soeiedade, a evidenciacao das 

informacdes ambientais deve ser realizada com clareza, objetividade e transparencia, pois 

serao partilhadas e podem influenciar no processo decisdrio dos mais diversos tipos de 

usuarios, os quais azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fundacidn Fdrum Ambientai, Agenda Europea Del Medio Ambiente, 

(2001,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Kraemer 2005, p. 15), relacionou suas caracteristicas e os seus respectivos 

interesses na evidenciacao das informagdes ambientais: 

• Trabalhadores: comprovar que seu empresario e responsavel e que 
qualquer risco ambientai ou de saude se administra eficazmente; 
avaliar como seu trabafho tern contribufdo e a atuacio ambientai do 
conjunto da empresa; compreender quais as razoes que levam a 
empresa a investir ambientalmente e como estas acoes podem afetar 
seus empregos e lugares de trabalho. 

• Comunidade local: compreender como as operacoes da empresa 
afetam a qualidade do ar, da agua e do solo no ambito local; conhecer 
a existencia de processos e programas em marcha para administrar os 
riscos e os impact os ambientais. 

• Clientes: avaliar a conveniencia da empresa como potencial 
fornecedor; comparar a atuaeao da empresa com a de fornecedores 
alternatives; estar informados sobre possiveis riscos e 
responsabilidades ambientais potenciais; estar informados dos 
impactos ambientais associados com produtos e servicos que eles 
compram. 
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• Fornecedores: compreender o estabelecimento de seu cliente a 
respeito da gestao ambientai: conhecer se seu cliente estabelece 
algum requisito previo aos fornecedores antes de contratar ou comprar. 

• Administracao Publica: conhecer com prectsao o que a empresa esta 
fazendo para administrar e melhorar sua atuacao ambientai; assegurar 
o cumprimento legal por parte da empresa; tomar ideias da pratica 
empresarial para o desenho de novas normas reguladoras. 

• Entidades Financeiras, Investidores e Acionistas: avaliar o risco 
financeiro para poder tomar decisdes ponderadas nos campos do 
seguro, credito e investimento. 

• Entidades de Promocao Ambientai: identificar exemplos de boas 
praticas; imitar as melhores atuacoes ambientais. 

• Organizacoes Ecologicas: conhecer o impacto ambientai potencial da 
empresa no territorio; ter bases para intervtr posstveis deniincias ou 
reclamacdes contra a empresa ou outras empresas do mesmo setor ou 
territdrio; obter evidencia e pontos de referenda para suas campanhas 
de sensibilizacao e educacao ambientai. 

Percebe-se com isso, que a evidenciacao ambientai promovida pela contabilidade 

representa urn instrumento interessante para a tomada de decisio por parte dos usuarios da 

informacao. Nota-se tambem que diante da diversidade de usuarios das informacdes sobre 

o tratamento dado pelas empresas aos recursos naturais, haja vista que existem diferentes 

interesses pelas informacdes ambientais, e preocupacdes quanto ao grau de poluicio do ar, 

da agua e do solo provocados pelas atividades. 

2.1.2 Sistema de gestao ambientai 

As empresas ao perceberem que estavam submissas as pressdes da soeiedade, que 

passou a exigir otimizacao na utilizacao dos recursos naturais no processo produtivo, assim 

como o mercado globalizado que ao entender o quanto seus investimento estavam 

vulneraveis devido a agressio feita ao meio ambiente passou a selecionar as empresas 

comprometidas em preservar, manter e recuperar o ecossisterna, levando, portarrto, as 

organizacdes a adotarem o Sistema de Gestao Ambientai. 

No entendimento de Tinoco e Kraemer (2008, p.114): 

Gestao Ambientai e o sistema que inciui a estrutura organizacional, 
atividades de planejamento, responsabilidade, praticas, processos e 
recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e 
manter a politica ambientai. E o que a empresa faz para minimizar ou 
eliminar os efeitos negativos provocados no ambiente por suas atividades. 

Para Dias (2007), a gestao ambientai pode ser errtendida como a que busca evitar agressdes 

ao meio ambiente, sendo que a implantacao do sistema de gestao ambientai nas empresas 

favorece a reducao ou eliminacao do desperdicio no processo produtivo, pois sao adotadas 
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estrategias que visem o use- eficaz de recursos naturais e a adocio de tecnologias para 

diminuir a emissao de resfduos liquidos, solidos ou gasosos, contribuindo para a melhoria de 

vida das pessoas e na imagem da empresa diante a soeiedade. 

O Sistema de Gestao Ambientai implantado nas empresas visa atender aos organismos 

reguladores no cumprimento das normas elaboradas com o intuito de controiar o limite de 

emissSo de substantias poluidoras do meio ambiente, obrigando as organizagSes a criarem 

os metodos corretivos dos problemas provocados aos recursos naturais causados pelas 

atividades operacionais e produtos disponibilizados a soeiedade, como tambem a adocSo de 

praticas preventivas objetivando identificar quais serao os possiveis impactos ambientais 

provocados peio processo produtivo. 

Na busca pela implantagdo de urn sistema de gestao normatizado e unificado destaca-se a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

International Organization for Standardization (ISO), organizacao intemacional de 

normalizagio, que para Nossa (2002), objetiva estabelecer as normas e padroes para os 

procedimentos de avaliacao e sistematizacSo no imbito intemo das empresas sobre os 

processos produtivos ambientalmente corretos, sendo que no Bra si) a ISO e representada 

pela Associacio Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT), entidade privada, independente e 

sem fins lucrativos, fundada no ano de 1940, e que tern sua atuacao voltada para a emissio 

de normas tecnicas, tendo o reconhecimento do govemo brasileira em 1992 como o F6rum 

Nacional de Normalizacao. 

Dentre as normas emitidas pela ISO, destaca-se a NBR ISO 14000 e suas sub-series as 

quais para Ribeiro (2005, p. 145): 

Estabelece as diretrizes basicas para a implementacao do sistema de 
gestao ambientai, o qual constitui um processo estruturado generico e 
complete que visa a melhoria continua do desempenho nas empresas e 
globalmente. 

Nesse sentido, as normas ISO 14000 e sub-series, objetivam estabelecer metodos e sistemas 

capazes de promover a administracao ambientai a qualquer tipo de empresa, identificando os 

aspectos ambientais de suas atividades, produtos ou services que tenham ou possam 

provocar impactos significativos ao meio ambiente. 

2.1.3 Impactos ambientais 

As agdes do homem realizadas no ecossistema, por meio do processo produtivo de bens e 

servicos, causam impactos ao meio ambiente, os quais Tinoco e Kraemer (2008, p.117), 
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dizem que "nao 6 qualquer alteracSo nas propriedades do ambiente, mas as alteracdes que 

provoquem o desequilibrio das relacoes constitutivas do ambiente, tais como as alteracdes 

que excedam a capacidade de absorcao do ambiente considerado". 

Para Ribeiro (2005), o Impacto Ambientai pode ser entendido como qualquer modifscacSo ou 

alteracao do meio ambiente, de modo que provoque beneficios ou destruicao, das 

atividades, produtos ou servicos de uma organizacSo. O mesmo entendimento e 

compartilhado por Dias (2007), por considerar o impacto ambientai qualquer modificacao 

das propriedades fisicas, quimicas e bioldgicas relacionadas ao meio ambiente. 

No entanto, o problema consiste no fato de que alguns impactos nao sao evidenciados para 

a soeiedade, por isso surgem instrumentos de controle capazes de avaliar previamente os 

impactos ambientais que podem ser causados pelos empreendimentos, como os metodos 

instituidos pela ResoJucao n° 1/1986 do Conseiho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA): 

• Estudos dos Impactos Ambientais (EIA) surgiram como instrumento de controle previo 

dos prejuizos ambientais, que serio gerados nos empreendimentos causadores de 

grande degradatilo ambientai, e visa, portanto, conciliar o desenvolvimento econdmico 

com a preservacio da natureza, criando relacao entre os processos decisdrios nas 

empresas e a protecto ao meio ambiente. 

• Apds a conefusao do EIA, ser i constituido o Relatdrio de Impacto Ambientai (RIMA), o 

qual explicara detalhadamente as conclusdes obttdas no Estudo dos Impactos 

Ambientais. 

• A Avaliacao dos Impactos Ambientais (AIA), realizada pela atividade ticnico-cientifica 

que procura identificar, prever e avaliar as consequencias dos projetos ou acoes sobre 

a saude e o bem estar humano, alem de comunicar a soeiedade e as pessoas 

encarregadas do processo decisdrio, as informacdes a respeito dos impactos 

ambientais obtidos com os resultados dos estudos. 

Portanto, pode ser compreendido como impactos ambientais os efeitos provocadas ao meio 

ambiente, decorrertte das atividades econdmicas dos seres humanos, principalmente 

atraves do processo industrial, que em virtude do grande potencial de extrac§o e 

modificacao dos recursos naturais recaem em mudancas significativas no ecossistema, seja 

atraves da poluicao da atmosfera pela emissio de gases nocivos aos seres vivos, ou pela 

contaminacSo dos rios, devido aos residuos sdlidos e Itquidos, como tambem, por meio da 

retirada de combustiveis fdsseis nao-renovaveis. 
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2.2 Evidenciacao contabil 

Com o propdsito de contribuir para a tomada de decisao dos usuarios, a contabilidade 

e la bora relatdrios contabeis buscando demon strar a siuagao patrimonial das entidades, 

bem como a evolugio, riscos e oportunidades oferecidos aos investidores, clientes e 

fornecedores, sendo que para Marion (2007), o relatdrio contabil e caracterizado pela 

exposigio sintetizada e ordenada dos principais fatos registrados pela contabilidade. 

Como determina o Ibracon (NPC 27), as demonstragdes contabeis indicam uma 

representagao monetaria que se preocupa com a estruturagSo da real situagao patrimonial e 

financeira de uma empresa, em determinada data, as quais objetivam o fornecimento de 

informacdes sobre a posigio patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma 

entidade, que sao uteis para a tomada de decisio. 

Valorizando a qualidade e a oportunidade da informagio contabil a resolugio do CFC n° 

1.282/10 de 28 maio de 2010 diz que "a falta de integridade e tempestividade na producao e 

na divulgagSo da informacao contabil pode ocasionar a perda de sua relevancia, por isso e 

necessario ponderar a relagao entre a oportunidade e a confiabilidade da informagio". 

Nesse sentido, visando reduzir as incertezas dos tomadores de decisdes e ampliando a sua 

utiiizagio, as informagdes contabeis evidenciadas necessitam transparecer suas 

caracteristicas qualitativas, as quais devem ser compreensiveis, relevantes, confiiveis e 

comparaveis. 

As informagdes contabeis compreensiveis representam as demonstragdes que contribuem 

para o entendimento dos usuarios, quanto a men sage m que esta sendo evidenciada. Para 

Nossa (2002, p.83), "as informagdes precisam propiciar a compreensibtlidade de seus 

usuarios para que este possa tomar suas decisdes". 

A relevancia da informacao contabil consiste no quanto as incertezas dos tomadores de 

decisdes serio reduzidas com o acesso as demonstragdes contabeis, proporcionando 

seguranga nas decisdes a respeito da empresa. Lopes e Martins (2005) dizem que a 

relevancia da informagio contabil esta ligadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a capacidade da contabilidade em mostrar a 

realidade econdmico-financeira das entidades. 

A divulgacao de informagdes contabeis confiiveis sao caracterizadas como demonstragdes 

que n3o apresentam erros, e que caso apreserrtem inconsistencias, devem ser irrelevantes 

para que os usuarios nao sejam influenciados pelas divergencias apresentas. Nesse 

contexto, Hendriksen e Van Breda (1999) entendem que a confiabilidade nos relatdrios 
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contabeiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA represents a qualidade da informacao, garantindo que a mesma ilustra fielmente o 

que visa representar. 

Para Hendriksen e Van Breda (1999) a comparabilidade das informacoes permrte aos 

usuarios identificar semelhangas e diferencas entre dois conjuntos de fendmenos 

economicos, de maneira que possa haver uma comparacdo entre empresas e periodos 

drferentes, como forma da avaliar o desempenho econdmico no decorrer do tempo e 

comparer os segmentos mercadoldgicos e as necessidades das empresas. 

2.2.1 Metodos de evidenciagdes ambientais 

A divulgagao das informagdes ambientais a soeiedade tern o propdsito de esclarecer as 

a goes empresariais desenvotvidas para a minimizagao dos impactos ambientais causados 

peio desempenho operational, mas para serem compreendidas por todos os usuarios 

precisam ser evidenciadas com clareza e objetividade, primando pela representagao correta 

dos fatos, evitando a divulgagao do aspecto positivo das agdes das empresas sobre os 

recursos naturais. 

Para Ferreira e Monteiro (2007, p. 87): 

Com relacao a evidenciacao da informacao ambientai, pode-se afirmar que 
seu objetivo e divulgar, para oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakerolders, informacoes sobre o 
desempenho das entidades nas questdes ambientais, bem como divulgar 
toda a informacao que afete o meio e o patrimdnio das entidades. 

Com a evidenciacao do desempenho ambientai, as empresas pretendem ter o 

reconhecimento da soeiedade sobre a sua preocupagao, dada ao tratamento dos recursos 

naturais, bem como a u t lzagio de recompensas e premiagdes que venham a estimular o 

interesse das empresas em relagio as questdes ambientais, bem como que aumente sua 

preocupacao quanto a meihor forma de apresentar relatdrios ambientais e torna-los cada vez 

mais transparentes e completes, pois, assim, despertam a atengao da midia e influenciam as 

decisdes dos usuarios extemos (investidores, govemos e clientes). 

Por sua vez, dentre as varias formas que podem ser utilizadas pelas organizagdes para a 

evidenciagao de itens ambientais Tinoco e Kraemer (2008, p. 261), destacam: 

a) Forma e disposicao dos demonstratives contabeis e formais; 
b) Informacdes entre parinteses; 
c) Not as explicativas; 
d) Quadros e demonstratives suplementares; 
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e) Comentarios do auditor; 
f) Relatorio do conselho de administrac§o e da diretoria, 

Contudo, nota-se que ha uma diversidade de ferramentas disponiveis as empresas para 

levar ao conhecimento da soeiedade a srtuacdo e o resultado de suas atividades, de modo a 

elucidar o montante de investimentos, despesas e gastos com a recuperacao, protegSo e 

preservacio ambientai, como forma de satisfazer as necessidades informativas dos 

usuirios durante o processo decis6rio. 

2.2.2 Demonstragdes contabeis obrigatdrias 

Buscando garantir o direito dos usuarios ao acesso as informagdes contabeis, de modo a 

verificar os principals fatos ocorridos em determinado periodo e observar a situagio 

patrimonial das empresas, a Lei n° 6.404 de 15 dezembro de 1976, denominada de Lei das 

Sociedades por Agdes, corroborada pela Lei n° 11.638 de 28 de dezembro de 2007, diz em 

seu art. 176 que: 

Art. 176 - Ao fim de cada exercicio social, a diretoria fara elaborar, com 
base na escrituracao mercantil da companhia, as seguintes demonstracoes 
financeiras, que deverao exprimir com clareza a situacao do patrimdnio da 
companhia e as mutacdes ocorridas no exercicio: 
I - balango patrimonial; 
II - demonstracao dos lucros ou prejufzos acumulados; 
III - demonstracao do resultado do exercicio; e 
IV - demonstracao dos fluxes de caixa; e 
V - se companhia aberta, demonstracao do valor adicionado 

Contudo, para Marion (2007) patrimdnio representa urn conjunto de bens, direitos e 

obrigagdes das empresas, e o balango demonstra o equilibrio entre a origem e aplicagao 

dos recursos, portanto, configurando-se como urn relatorio que abarca elementos 

patrimoniais, de modo a facilitar o conhecimento e a analise da sftuagao financeira da 

companhia. 

A demonstragio dos lucros ou prejufzos acumulados, menctonado no art. 186 Lei n°. 

6.404/76 deve discriminar: o saldo do inicio do periodo, os ajustes de exercicios anteriores e 

a corregio monetaria do saldo inicial; as reversdes de reservas e o lucro liquido do 

exercicio; as transferences para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada 

ao capital e o saldo ao fim do periodo. 
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A demonstracao do resultado do exercicio para Ribeiro (1998)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA esta direcionada mais para o 

proprietario da empresa, pois interessa saber qual o valor da riqueza criada por ela em 

determinado exercicio. 

Para Perez Junior (2006) o principal objetivo das demonstracoes de fluxos de caixa consiste 

em divulgar as informacoes das transagdes comerciais relacionadas aos recebimentos e 

pagamentos de caixa de uma empresa, compreendendo os investimentos, financiamentos e 

fluxos liquidos das atividades operacionais, que afetam a situacao financeira das empresas. 

A Lei n.° 6.404/76, Lei das Sociedades por Agdes, diz que se a companhia tiver seu capital 

aberto, em que cujas agdes encontram-se negociadas nas botsas de valores, a 

demonstragao do valor adicionado deve representar o valor da riqueza gerada pela 

companhia, a sua distribuigdo entre os elementos que contribuiram para a sua geracao, 

incluindo-se os empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a 

parcela da riqueza nSo distribuida aos sdcios e acionistas. 

As notas explicativas sao obrigatdrias por determinacao da Lei n.° 11.941, de 27 de maio de 

2009, e devem apresentar informacdes sobre a base de preparacao das demonstragdes e 

praticas contabeis aplicaveis para os negdcios e eventos, divulgando as informagdes 

exigidas pelas praticas contabeis adotadas no Brasil, que o i o estejam apresentadas em 

nenhuma outra parte das demonstragdes, como tambem indicando a diminuigio do valor 

dos elementos dos ativos imobilizado e intangivel correspondente a depreciagao, quando 

corresponderzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a perda do valor dos direitos que tern por objeto bens fisicos sujeitos a 

desgaste ou perda de utilidade por uso, agio da natureza ou obsolescencia; a amortizagao, 

quando corresponder a perda do valor do capital aplicado na aquisigao de direitos da 

propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existencia ou exercicio de 

duragio limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilizagao por prazo legal ou contratualmente 

limitado ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a exaustao, quando corresponder a perda do valor, decorrente da sua 

exploragao, de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados 

nessa exploragao. 

Nesse sentido, ao tomar obrigatdrio a elaboragao e divulgacao das demonstragdes contabeis, 

a Lei das Sociedades por Agdes esta assegurando a igualdade de acesso as informagdes por 

todos que participam direta ou indiretamente do ambiente organizational das empresas, 

fazendo com que o conteudo informativo seja disponibilizado sem distingao entre iqueles que 

necessitam de informagdes sobre o desenvolvimento econdmico e a situacao patrimonial das 

entidades. 
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2.2.3 Demonstracoes contabeis votuntarias 

Direcionadas a todos os usuarios que ten ham interesse nas empresas, as demonstracoes 

contabeis voluntarias ou altemativas buscam complementar as informacdes evidenciadas nos 

relatdrios financeiros formais. 

Paiva (2006, p. 65) exemplifica como relatdrios nSo compulsdrios o eco-balanco e o balango 

social, onde "o eco-balanco destina-se a comparar a poiuicao gerada pela empresa durante 

determinado exercicio fiscal',zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ja o balanco social visa, segundo Ribeiro (1998), demonstrar 

como funciona as atividades relacionadas a responsabilidade social da empresa. 

Conforme Deliberacao da CVM n.° 539, de 14 de margo de 2008, na evidenciacao das 

demonstragdes contabeis obrigatdrias nao est£o incluidos os relatdrios da administracao, 

relatdrios do presidente da entidade, comentarios e analises gerenciais e itens semelhantes 

que possam ser incluidos em urn relatdrio anual ou financeiro. Tais demonstragdes devem 

relatar as principals caracteristicas do desempenho, bem como da posigSo financeira e 

patrimonial da entidade, relacionando os fatos relevantes quanto as fontes de financiamento 

da entidade e a respectiva relagio pretendida entre passivos e o patrimdnio liquido, como 

tambem dos recursos da entidade nao incluidos nas demonstragdes contabeis obrigatdrias. 

2.2.4 Itens ambientais 

Conforme trata Ribeiro (2005) as empresas devem demonstrar aos seus usuirios o seu 

comprometimento com a preservagio, manutengao e recuperacao dos recursos naturais 

utilizados ou prejudicados com o processo produtivo, evidenciando as informagdes relativas 

a interagao da entidade com o meio ambiente, ou seja, divulgando todos os desembolsos 

realizados com investimentos, custos e despesas ambientais. 

O ativo para Lopes e Martins (2005) e considerado a representagio dos possiveis 

beneficios futuros adquiridos ou control ados por uma companhia, proveniente do 

desenvolvimento das atividades passadas ou eventos realizados, deste modo, Ribeiro 

(2005, p. 61) diz que "os ativos ambientais sao constituidos por todos os bens e direitos 

possuidos pelas empresas, que tenham capacidade de geragao de beneficio econdmico em 

periodos futuros e que visem a preservagao, protegSo e recuperagao ambientai", devendo 

ser apresentados de forma separada as demonstragdes contabeis tradicionais. 

Ja o passivo esta definido pela a CVM, por meio da Deliberacao n.° 539, de 14 de margo de 

2008, como "uma obrigagao presente da entidade, derivada de eventos ja ocorridos, cuja 

liquidagao se espera que resulte em saida de recursos capazes de gerar beneficios 
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econdmicos*". Nesse sentido, Filho (2002) considera passivo ambientai como as obrigagdes 

atuais das empresas de proteger, preserver e recuperar o meio ambiente dos danos 

causados pelas entidades no passado. 

Os investimentos ambientais estio vottados para a aplicacao de recursos financeiros na 

aquisicSo de equipamentos, tecnologias e em treinamentos que visem a eiiminacao ou 

reducSo do grau de poluic§o, bem como do risco de acidentes ambientais. 

No entendimento de Ribeiro e Martins (1998, p.74), "os custos ambientais devem 

compreender todos aqueles relacionados, diretamente ou indiretamente, com proteelo do 

meio ambiente", ou seja, sao os custos atribuidos a administracao e controle dos possiveis 

impactos ambientais ocorridos em virtude da atividade operacional, como tambem aqueles 

incididos no cumprimento das exigencias ambientais pelos orgaos reguladores. 

Para Machado (2002) os custos ambierrtes sao gastos realizados no processo produtivo, 

objetivando a preservacao, reducao ou eiiminacao dos residuos poluentes, ja despesas 

ambientais sao os gastos que tern a finalidade a recuperar e reparar dos danos aos recursos 

naturais. 

As perdas sSo consideradas por Paiva (2006) como os desembolsos realizados por 

imposicdes legais e penalidades por descumprimento da lei, compreendendo os gastos 

redutores do patrimdnio das empresas relacionados as infracfles cometidas ou as multas 

recebidas em virtude dos acidentes provocados pelas industrias ou por seus produtos e 

servicos. 

Em relacio ao ganho, Marion (2007) o considera como urn lucro que n io esta diretamente 

relacionado ao desenvolvimento da atividade operacional. Lopes e Martins (2005, p. 119) 

entendem como ganhos os "aumentos no patrimdnio de uma entidade advindos de 

atividades perifericas ou incidentals", nesse sentido, o ganho ambientai pode ser 

conceituado como a receita obtida pela venda ou comercializacao de produtos recicteveis, 

isto e, a geraelo de fluxo de caixa para a empresa promovida pelas atividades n io 

operacionais das organizacdes. 
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3 APRESENTACAO E ANALISE DOS RESULTADOS 

Essa secSo destina-se a apresentaaio dos resuttados obtidos com a pesquisa realizada 

junto aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site da CVM, sobre a evidenciacao dos Mens ambientais pelas industrias de Acos 

Villares, Companhia Siderurgica National (CSN) e Usinas Siderurgicas de Minas Gerais 

(USIMINAS). 

Inicialmente identificaram-se separadamente quais instrumentos (as demonstracoes 

contabeis, notas explicativas e relatorio da administracao) evidenciaram itens de natureza 

ambientai no periodo de 2005 a 2009 e em seguida foram realizadas comparacdes entre os 

relatdrios das industrias estudadas. 

Na presente pesquisa, no termo demonstragdes contabeis esta incluso: Balanco Patrimonial 

(BP), Demonstracao do Resultado do Exercicio (DRE), Demonstracao de Fluxo de Caixa 

(DFC), Demonstracao das Mutagdes do Patrimdnio Liquido (DMPL), Demonstracao das 

Origens e Aplicag3o de Recursos (DOAR). 

De acordo com a pesquisa, os itens ambientais evidentiados pelas empresas Acos Villares, 

CSN e USIMINAS, foram caracterizados como ativo ambientai e passivo ambientai, tendo 

em vista que procurou identificar nas demonstragdes contabeis, notas explicativas e nos 

relatdrios da administracao as agdes e bens das industrias em beneficios dos recursos 

naturais. 

Para tanto, observou-se o conteudo expresso no instrumento de coleta (apendice), que 

contempla elementos de custos, despesas, receitas e ganhos ambientais, caracterizados 

como ativos ambientais, haja vista que os mesmos foram provenientes de 

desembolsos/reembolsos realizados com o intuito de permitir a manutengao e preservagao 

dos recursos ambientais. 

Nesse sentido, com base nos itens de natureza ambientai identificados nas demonstragdes 

contabeis, notas explicativas e relatdrios da administragao evidentiados na CVM pelas 

industrias siderurgicas Agos Villares, CSN e USIMINAS relativos aos exercitios que vao de 

2005 a 2009, identificou-se os seguintes itens ambientais: 
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O Grafico 1 apresenta a evolucao, em termos percentuais, da evidenciacao do ativo 

ambiental nas demonstracoes contabeis. notas explicativas e relatorios da administracao, 

divulgados atraves dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site da CVM no periodo de 2005 a 2009. 

O ativo ambiental da empresa examinada compreende a questao da pavimentacao asfaltica 

das unidades industrials, sistema de despoeiramento e troca das d iamines, restauracao e 

monitoramento da vegetacao, investimento em maquinas e equipamentos ambientais e 

projeto de conscientizacao s6cio-ambiental e com destaque para os investimentos 

realizados na tecnologia Tecnored, a qual utilizara como materia-prima os residuos sblidos 

gerados pela siderurgica de Acos Villares S.A e/ou de terceiros. 

Percebe-se que dentro do periodo examinado, no ano de 2005 foram divulgadas apenas 

12,3% das informacoes sobre o ativo ambiental, considerando-se o ano em que menos 

evidenciou ativo ambiental, ja em 2009, com a quantidade 27,2% de informacoes sobre o 

ativo ambiental, com o aumentou 14,9% em relacao a 2005, mais que dobrou a quantidade 

informacoes sobre o ativo ambiental no periodo de 2005 a 2009. 

O Grafico 1 apresenta urn numero equivalente em termos de quantidade no numero de 

evidenciagoes do ativo ambiental pela siderurgica Acos Villares, uma vez que para os anos 

de 2006 e 2007 foram divulgadas 18,5% da informacoes em cada ano. No ano de 2008, 

houve um acrescimo em 5% em comparacao a 2006 e 2007. 
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Grafico 2 - Evidenciacao do passivo ambiental de 2005 a 2009 (Acos Villares) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Por sua vez, no Grafico 2, pode-se visualizar a questao da evidenciacao do passivo 

ambiental da siderurgica Acos Villares no periodo de 2005 a 2009, expresso nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site da CVM 

junto as demonstracoes contabeis, notas explicativas e relatbrios da administracao. 

O passivo ambiental evidenciado pela empresa Acos Villares e composto por elementos 

referentes a degradacao do solo e producao de resfduos. Contudo, em virtude da falta de 

clareza na divulgacao das contingencias realizadas pela indu stria, como os processos civeis 

que envolvem pleitos de indenizacao por perdas e danos oriundos de acidentes e doencas 

do trabalho e as contingencias trabalhistas e previdenciarias, cujos processos estao 

relacionados principalmente com questoes ligadas a reintegracao ao trabalho, 

periculosidade, insalubridade e acdes relacionadas a acidentes do trabalho, acaba por nao 

ser possivel identificar se ha relacao dessas contingencias com os recursos naturais. 

Observa-se ainda que no periodo de 2005 a 2009, no ano de 2005 a siderurgica evidenciou 

19% do passivo ambiental, reduzindo para 14,3% a quantidade informacdes nos anos de 

2006 e 2007, bem como que nos dois ultimos anos examinados, a siderurgica Acos Villares 

aumento para 23,8% e 28,6% a divulgacao do passivo ambiental nos anos de 2008 e 2009 

respectivamente, promovendo um aumento de 9,5% de 2008 em relacao a 2005 e urn 

acrescimo de 14,3% quando comparado a quantidade de informacdes divulgadas em 2009 e 

2007. 
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Grafico 3 - Itens ambientais de 2005 a 2009 da industria Acos Villares 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Analisando o conteudo do Grafico 3, observa-se que dentre os itens relativos ao ativo e 

passivo ambiental, evidenciados pela siderurgica Acos Villares S/A, que o ativo ambiental 

apresentou mais elementos do que o passivo ambiental, bem como que do total de 

informacoes referentes aos itens ambientais, a quantidade de d i v u l g a t e s atingiu um 

percentual 79,4%, ja em termos de passivo ambiental, constatou-se que o mesmo chegou 

apenas a 20,6% do total das informacoes divulgadas. 

Diante disso, verifica-se que a empresa de Acos Villares possui a cultura de divulgar suas 

informagoes ambientais, de modo a contribuir com a melhoria da sua imagem perante a 

sociedade, devendo, portanto, aumentar a quantidade de informacoes sobre o passivo 

ambiental. 
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Grafico 4 - Evidenciacao do ativo ambiental de 2005 a 2009 (CSN) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

O Grafico 4 apresenta a evolucao da evidenciacao e divulgacao do ativo ambiental realizado 

pela industria Companhia Siderurgica Nacional (CSN) nas demonstracoes contabeis, notas 

explicativas e relat6rios da administracao, disponibilizado nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site da CVM no periodo de 2005 

a 2009. 

Verifica-se que no exercfcio de 2005, a companhia divulgou 20,8% do total das informacoes 

sobre o ativo ambiental, no entanto, no ano de 2006, houve uma reducao de 6,9% do numero 

de informacdes divulgadas pela CSN. A partir de 2007 a companhia intensificou a divulgacao 

das informacoes relacionadas ao ativo ambiental, passando de 15,8% em 2007, para 23,8% 

em 2008 e 25,7% em 2009. 

O ativo ambiental divulgado pela CSN e composto por minas e jazidas, exaustao ambiental, 

projetos de gestao ambiental, sendo relevantes os investimentos da companhia realizados 

para utilizar como combustivel na geracao de energia para os gases residuais da producao 

siderurgica, o que assegura a CSN uma capacidade de geracao media de 430 MW, o que 

atende a necessidade total de energia eletrica do grupo. 

Por sua vez, cabe frisar que a companhia esta desenvolvendo projetos para a instalacao de 

uma turbina de topo no Alto-Forno 3 da Usina Presidente Vargas, o que permitira a CSN 

adicionar 20 MW a sua atual capacidade de geracao, alem disso, a mesma estuda a 

possibilidade de realizar outros investimentos em energia para acompanhar os projetos de 

expansao, mantendo a sua auto-suficiencia e integracao de seus processos, eliminando com 
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isso as possibilidade de desperdicios e aumentando a eficiencia energetica de suas unidades 

industrials. 

• Passivo ambiental 
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Grafico 5 - Evidenciacao do passivo ambiental de 2005 a 2009 (CSN) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Verifica-se no Grafico 5 que de 2005 a 2009 a CSN tern aumentado o volume de informacdes 

sobre o passivo ambiental, e que em 2005 a industria divulgou 13,5%, em 2006, 17,3% e em 

2008 atingiu o montante de 26,9%, apresentando em 2009 uma reducao de 3,8% em 

comparacao ao ano de 2008. 

O passivo ambiental da CSN inciui a questao da degradacao do solo pela extracao de 

minerio de ferro, exaustao acumuiada das minas e jazidas, contingencias ambientais, 

producao de residuos e efluentes que podem causar danos ao meio ambiente. A companhia 

mantem ainda provisoes para aplicacao em gastos relativos a servicos de investigacao e 

recuperacao ambiental de potenciais areas contaminadas em estabelecimentos da 

Companhia nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. 



38 

70 ,0%zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -r— 66 ,0% 

• A t i v o a m b i e n t a l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m Passivo a m b i e n t a l 

A t i v o a m b i e n t a l Passivo a m b i e n t a l 

Grafico 6 - Itens ambientais de 2005 a 2009 da industria CSN. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Verifica-se no Grafico 6, que o ativo ambiental foi visivelmente mais evidenciado e divulgado 

pela Companhia Siderurgica Nacional no periodo de 2005 a 2009, e que do total das 

informacoes publicadas nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site da CVM, o ativo ambiental compreende 66% dos itens 

ambientais, ja o passivo corresponde apenas a 34% das informacoes propagadas. 

Diante disso, constata-se que a CSN publica com frequencia investimentos e acoes 

realizadas em beneficios do meio ambiente, destacando os projetos nas areas de energia 

eletrica, reducao e reaproveitamento de residuos, eficiencia energetica e os investimentos 

realizados em novas tecnologias objetivando viabilizar os projetos para beneficiamentos dos 

rejeitos, transformando-os em produtos, desde modo, a companhia demonstra que esta 

preocupada em otimizar a utilizacao dos recursos naturais no processo produtivo, como 

tambem, busca a consolidacao de iniciativas sustentaveis de desenvolvimento local e 

regional, integrando os diferentes interesses das partes envolvidas. 

Por sua vez, a CSN vem elevando a quantidade de informacoes sobre passivo ambiental, 

mencionando em suas demonstracoes contabeis, notas explicativas e relat6rios da 

administracao, as reservas para contingencias ambientais, degradacao do solo e recuperacao 

ambiental. 
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Grafico 7 - Evidenciacao do ativo ambiental de 2005 a 2009 (USIMINAS) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Analisando o conteudo referente ao Grafico 7, percebe-se que houve uma reducao na 

quantidade de informacoes publicadas nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site da CVM, relacionadas ao ativo ambiental da 

siderurgica USIMINAS nos anos de 2006 e 2007, uma vez que no ano de 2005 a industria 

divulgou 17,20% do total das evidenciacoes realizadas no periodo de 2005 a 2009, mas 

diminui para 16,67% em 2006 e para 15,59% em 2007. No entanto, elevou 

consideravelmente o indice de publicacoes em 2008, atingindo 26,34% do total do ativo 

ambiental propagado no periodo examinado e 24,19% em 2009. 

Por sua vez, o ativo ambiental da USIMINAS e composto por ativos minerarios, exaustao, 

investimentos em uma rede logfstica em termos de emissao de um numero menor de 

poluentes, implantacao de processos menos danosos nas minas e na reabsorcao de parte 

dos produtos descartados por clientes, o armazenamento seguro da agua contaminada, a 

construcao de uma barreira hidraulica para contencao do fluxo do lencol freatico, bem como 

o tratamento dos efluentes liquidos e a implantacao de um sistema de monitoramento. 

Constatou-se ainda que a CSN vem realizando investimentos e promovendo acoes de 

melhorias dos recursos naturais, obtendo as licencas de operacao e as classificacoes na 

norma ISO 14.001, o que tern demonstrado a qualidade da performance ambiental da 

USIMINAS. Verifica-se ainda as iniciativas da empresa quanto a protecao do solo, da agua e 

do ar contra a poluicao, atentando a questao das mudancas climaticas, bem como 

realizando inventario de suas emiss&es de gases de efeito estufa, o que servira de base 

para a estruturacao de um programa de analise de riscos e oportunidades dentro da 
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De acordo com o conteudo do Grafico 8, a partir de 2006 a siderurgica USIMINAS passou a 

divulgar mais informacoes sobre o passivo ambiental, com aumentos realizados a cada ano, 

de 2006 para 2009 a industria elevou em 10,17% o total das informag6es disponibilizadas no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

site da CVM e identificadas como passivo ambiental. 

Deste modo, a siderurgica USIMINAS mostra-se que esta compromissada em divulgar para 

os seus usuarios, informagoes transparentes e com responsabilidade, sendo o passivo 

ambiental identificado com a questao da exploracao das minas de minerio de ferro, causando 

exaustao e impactos ao meio ambiente com suas atividades operacionais, intensificando 

tratamentos das aguas contaminadas, contribuindo com as emissQes de gases de efeito 

estufa, recuperacao das areas dos portos em que opera, implantacao de processos menos 

danosos nas minas e na reabsorcao de parte dos produtos descartados por clientes. 
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Grafico 9 - Itens ambientais de 2005 a 2009 da industria (USIMINAS) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

No Grafico 9 evidencia-se um comparativo dos itens ambientais, relacionados ao ativo e 

passivo ambiental, divulgados pela siderurgica USIMINAS nas demonstracoes contabeis, 

notas explicativas e relatorios da administracao e publicados nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site CVM no periodo de 2005 

a 2009, e com base nele constata-se que a divulgacao do ativo ambiental foi 51,8%, 

percentual esse superior ao passivo ambiental. Assim, enquanto que o indice de divulgacao 

do passivo ambiental foi 2 4 , 1 % , o ativo ambiental representou 75,9% da evidenciacao dos 

itens ambientais do periodo examinado. 

No periodo examinado a industria procurou mostrar suas ac6es e benfeitorias ambientais, 

como os investimentos em protecao ambiental nas cidades de Ipatinga e Cubatao. A 

Usiminas quer ser a melhor empresa de Minas Gerais e uma das Kderes do pais em gestao 

ambiental. Nesse sentido, novas politicas e iniciativas passaram a ser adotadas a partir de 

2008 para alcar a Companhia a um novo patamar de compromisso quanto ao controle e 

reducao dos impactos da operacao, destacando a responsabilidade ambiental, pois segundo 

a industria, desde 1996 o Sistema de GestSo Ambiental e certificado com a ISO 14.001, que 

culminou com a criacao da assessoria de apoio ao meio ambiente e sustentabilidade, 

vinculada a presidencia da USIMINAS. 
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Grafico 10 - Evidenciacao do ativo ambiental de 2005 a 2009. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

O Grafico 10 pode ser observado um comparativo entre as informacoes relacionadas ao ativo 

ambiental, e que se encontraram divulgadas entre os anos de 2005 a 2009 nas 

demonstracoes contabeis, notas explicativas e relatorios da administracao das tres 

siderurgicas examinadas (Acos Villares, CSN e USIMINAS). 

Nota-se que a industria Acos Villares evidenciou apenas 22% do total das informacoes 

sobre ativo ambiental, sendo considerada, a siderurgica que menos publicou informacoes 

relativas a esse item no periodo de 2005 a 2009. O baixo indice de evidenciacao do ativo 

ambiental pode ser atribuido ao fato de que muitas informacoes nao sao claras o suficiente 

para serem identificadas como ativo ambiental, conforme observa-se quando a empresa 

Acos Villares (2009) comenta que foram realizados investimentos voltados para a melhoria e 

atualizacao do parque industrial, nao sendo possivel saber se esses investimentos 

proporcionam beneficios aos recursos naturais, alem dos investimentos realizados em 

terrenos e benfeitorias em terrenos, aquisicao de maquinas, equipamentos e instalacSes. 

Ja a siderurgica USIMINAS apresentou 50,5%, das informacoes relacionadas ao ativo 

ambiental publicadas nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site CVM, no periodo de 2005 a 2009, o que indica que a mesma 

configura-se como a industria que mais publica informacoes sobre o ativo ambiental, 

demonstrando clareza e transparencias em suas d e m o n s t r a t e s . 
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Grafico 11 - Evidenciacao do passivo ambiental de 2005 a 2009. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

A exemplo do ativo ambiental, a USIMINAS evidenciou 44,7% das informac6es do passivo 

ambiental publicadas nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site da CVM, e apresenta-se como a industria que mais evidenciou 

entre os anos de 2005 a 2009 informacoes sobre passivo ambiental nas demonstracoes 

contabeis, notas explicativas e relatorio da administracao. 

A companhia CSN apresenta uma pequena reducao de 5,3% no indice de divulgacao do 

passivo ambiental em relacao a USIMINAS, o que a caracteriza como empresa que tambem 

publica informacfies que possam auxiliar seus usuarios no processo de tomada de decisao a 

respeito do tratamento a ser dado ao meio ambiente. 

O Grafico 11 demonstra que a Acos Villares, representa a empresa que menos divulgou 

conteudo sobre o passivo ambiental, em virtude da falta de clareza de algumas informacoes 

apresentadas, como as reservas para investimentos com base em orcamento de capital 

proposto pelos 6rgaos da administracao e que contemplam principalmente investimentos em 

modernizacao e manutencao do parque industrial, nao explicitando a correlacao entre tais 

reservas e o meio ambiente, 
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Por sua vez, com o intuito de verificar se as empresas do segmento siderurgico utilizam 

alguma estrutura para evidenciar itens ambientais, identificando em quais demonstracoes e 

relatbrios as siderurgicas Acos Villares, CSN, USIMINAS, estao sendo apresentadas 

informacoes sobre o ativo e passivo ambiental, o Grafico 12 expressa um comparativo entre 

as Demonstracoes Contabeis (DEM), Notas Explicativas (NE) e Relatbrio da Administracao 

(RA) no periodo de 2005 a 2009. 

Com base nisso, observa-se que as empresas apresentam a mesma estrutura para 

evidenciar e publicar os itens ambientais, pois as tres industrias examinadas estao utilizando 

os mesmos metodos de divulgacao, sendo que em sua maioria (mais de 50%) o relatbrio da 

administracao configura-se como a ferramenta mais utilizada para publicar as informagOes 

que representam a interacao das empresas com o meio ambiente. 

As demonstrac6es contabeis representam, por sua vez, um instrumento de apresentacao de 

informacoes de itens ambientais que aparecem com o menor fndice de utilizacao pelas 

empresas, para o periodo examinado (2005 a 2009), haja vista que a mesma nao atingiu 8% 

total informacoes publicadas a esse respeito. 
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4 C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

A presente pesquisa procurou constatar se as empresas do segmento siderurgico, que 

publ icaram suas demonstracSes nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site da C V M no per iodo de 2005 a 2009, divulgaram 

informagSes relacionadas aos itens ambientais (ativos, passivos, investimentos, custos e 

despesas ambientais). 

Para a realizacao do presente estudo, procurou identificar nas demonstracoes, que tipo de 

informagoes ambientais as empresas do segmento siderurgico, Agos Villares, Companhia 

Siderurgica Nacional e USIMINAS apresentavam, bem como tambem verificar se as 

empresas utilizam alguma estrutura para evidenciar os itens ambientais. 

Com a analise das informacoes ambientais divulgadas pelas empresas, constatou-se que as 

mesmas encontram-se compreendidas, entre o ativo e passivo ambiental, uma vez que, todas 

as empresas examinadas divulgaram as agdes e investimentos realizados, objetivando 

reduzir a producao de poluentes, com a aquisicdo de maquinas e equipamentos ambientais, 

programas de gestao ambiental, a realizacao de obras para protecao ambiental, como 

tambem evidenciaram a exaustao ambiental. Sendo a divulgacao do passivo ambiental 

demonstrada atraves da questao da degradagSo do solo, e existencia de reservas para 

contingencias ambientais e produgao de residuos. 

Conforme informacoes das empresas, as mesmas possuem programas de gestao ambiental 

objetivam estabelecer metodos e sistemas capazes de promover a administracao ambiental, 

identificando os aspectos ambientais de suas atividades, produtos ou servigos, de modo que 

tenham ou possam reduzir os impactos provocados ao meio ambiente. 

Observa-se ainda que as empresas de Agos Villares, CSN e USIMINAS divulgam 

informagoes relacionadas aos itens ambientais, no entanto, as demonstracoes contabeis 

obrigat6rias nao expressam elementos suficientes para atender as necessidades dos 

usuarios em termos de tomada de decisdes voltadas ao meio ambiente. Porem, com a 

obrigatoriedade de adogao da notas explicativas para apresentar informacoes sobre a base 

de preparagao das demonstracoes financeiras e das praticas contabeis, como forma de 

fornecer informacoes adicionais nao indicadas nas pr6prias demonstracoes financeiras e 

consideradas necessarias para uma apresentacao adequada, nota-se que houve uma maior 

clareza nas informagoes evidenciadas sobre os itens ambientais, assim como, percebe-se 

uma evolucao em termos de evidenciacao nos dois ultimos anos do periodo examinado. 
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Alem disso, verifica-se que as industrias do segmento siderurgico seguem a mesma estrutura 

de evidenciacao e divulgacao em termos de itens ambientais, haja vista que as mesmas 

apresentaram um percentual inferior a 8% do total das informacoes publicadas nas 

demonstracoes contabeis, como tambem, as notas explicativas apresentaram semelhancas 

nas evidenciac&es, pois houve apenas uma variacao 4,5%, entre a empresa que mais 

publicou e a que menos evidenciou itens ambientais entre 2005 a 2009. 

Com relacao aos relat6rios da administracao, identificada como a ferramenta mais utilizada 

pelas siderurgicas para publicar informacoes sobre os itens ambientais, constatou-se que foi 

evidenciado mais de 50% do total das informacoes, apresentando apenas uma diferenca de 

7,8% entre as empresas no periodo de 2005 a 2009. 

Como sugestao para a realizacao de futuras pesquisas, seria interessante proceder com a 

analise da evidenciacao dos itens ambientais pelas 13 (treze) industrias siderurgicas que 

formam o universo do presente estudo, com a finalidade de verificar se todas as empresas 

que compdem o mercado siderurgico brasileiro divulgam informacoes ambientais, bem como 

em que tipo de instrumentos e utilizado no processo de evidenciacao. 
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APENDICE 

INSTRUMENTO DE C O L E T A 

Demonstracoes, Notas explicativas e Relatdrio da administragao 

ATIVO AMBIENTAL 2005 2006 2007 2008 2009 

Amortizacdo ambiental acumulada 

Aquisicao de bens e servicos ambientais 

Benfeitorias ambientais 

DepreciacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ambiental acumulada 

Desenvolvimento de produtos ecolbgicos 

Estudos/ Pesquisas ambientais 

Exaustao ambiental acumulada 

Filtros ambientais 

Financimentos ambientais 

Florestamento ambiental 

Incentivo a estudos e pesquisas ambientais 

Investimentos em fundos ambientais 

Investimentos em maq. e equipamentos ambientais 

Jazidas e minas 

Obras de dragagem 

Obras para protecao ambiental 

Obrigacoes ambientais a pagar 

Parceria com organizacCes ambientalistas 

Produtos reciclados 

Programas de educacao ambiental 

Programas de gestao ambiental 

Projetos de gestao ambiental 

Projetos para redugao do consumo de energia 

Projetos para utilizacao/reutilizacao de agua 

Reflorestamento ambiental 

Tecnologia ambiental 

T O T A L 

P A S S I V O AMBIENTAL 2005 2006 2007 2008 2009 

Acidentes ambientais 

Contingencias ambientais 

Degradacao da fauna 

Degradacao da flora 

Degradacao do solo 

Erosdo ambiental 

Indenizacdes por danos ambientais 



Multas de natureza ambiental 

Poluigao atmosf6rica 

Poluigao das aguas 

Poluic5o sonora 

Processos judiciais de danos ambientais 

Provisoes ambientais 

RecuperacSo ambiental 

Reserva para contingencias ambientais 

Reservas para protecao ambiental 

Reslduo solido 

Residuos nao tdxicos 

Residuos para producao de energia 

Residuos reutilizaveis 

Residuos tdxicos 

T O T A L 2005 2006 2007 2008 2009 

C U S T O S E D E S P E S A S AMBIENTAIS 2005 2006 2007 2008 2009 

Controle de emissao de residuos gasosos 

Controle de emissao de residuos liquidos 

Controle de emissao de residuos solidos 

Depreciacdo de tecnologia ambiental 

Desperdicio 

Despesas com o meio ambiente 

Despesas manutengao de equipamentos ambientais 

Fabricacao de produtos reciclaveis 

Recuperacao de areas degradadas 

Acidentes ambientais 

T O T A L 

R E C E I T A S / GANHOS AMBIENTAIS 2005 2006 2007 2008 2009 

Receitas de servicos ambientais 

Receitas de vendas de produtos reciclados 

Utilizacao de residuos 

TOTAL 

R E L A T O R I O S AMBIENTAIS 2005 2006 2007 2008 2009 

E C O B A L A N C O S 

BALANQOS AMBIENTAIS 

BALANQOS SOCIA IS 

TOTAL 


