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RESUMO 

A preocupacao com o meio ambiente e a forma de se relacionar com ele, tern incentivado a 

sociedade a cobrar das empresas a comunicacao de suas praticas em relacao ao meio 

ambiente, o que Ihes garante a conquista da confianca dos clientes para se adequar as suas 

exigencias. Neste contexto, a presente pesquisa teve o objetivo de verificar se as empresas 

do segmento de papei e celulose, registradas na Bolsa de Valores de Sao Paulo (BOVESPA), 

evidenciam itens ambientais. Para tanto, a pesquisa se deu mediante a leitura de materiais 

relacionados ao assunto, extragao de relatorios contabeis (NE, RA, RS) divulgados na 

BOVESPA, bem como de informacoes contidas no site oficial das empresas sob analise, 

podendo ser caracterizada como qualitativa quanto a natureza, bibliografica e documental 

quanto aos procedimentos. Com a analise dos dados constatou - se que o ativo ambiental e o 

item mais evidenciado, bem como que do total de itens ambientais evidenciados pelas 

empresas analisadas, 66,92%, foram divulgados no Relatorio de Sustentabilidade, 18,80%) no 

Relatorio da Administracao e 14,29% nas Notas Explicativas. 

Palavras-chaves: Praticas ambientais. Evidenciacao de itens ambientais. Segmento papel e 

celulose. 
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ABSTRACT 

Concern for the environment and how to relate to him, has encouraged the company to 

charge the companies to communicate their practices in relation to the environment, which 

ensures the achievement of customer confidence to suit your requirements. Given this fact, 

this research aimed to examine whether the companies in pulp and paper segment, registered 

on BOVESPA, demonstrate environmental items. For this, the research took place through 

reading materials related to the subject, extraction of accounting reports (NE, RA, RS) 

released on BOVESPA, as well as information on the official website of the companies under 

review and may be characterized as qualitative and the nature, literature and documents 

about the procedures. With the analysis of data showed that the environmental asset is the 

item most evident, as well as that of the total items highlighted by the environmental 

companies surveyed, 66.92%, were published in the Sustainability Report, 18.80%, the Report 

of Administration and 14.29% in Notes. 

Keywords: Environmental practices. Detection of environmental i tems. Pulp and 

paper segment. 
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1 INTRODUCAO 

Conforme trata Calixto et al. (2007), a preocupagao com o meio ambiente e a forma de se 

relacionar com ele, para garantir a confianga dos clientes e se adequar as suas exigencias, 

tern levado muitas empresas a comunicarem suas praticas ambientais. Esse fato torna-se de 

facil percepgao ao se observar o crescimento no numero de empresas que estao priorizando 

a divulgagao de informagoes ambientais em seus relatorios contabeis, objetivando tornar 

publica suas agoes em relagao ao meio ambiente. 

Carvalho (2007, p. 42) enfatiza que "o comportamento da sociedade e a forma de as 

entidades lidarem com a natureza tern sofrido alteragoes ao longo das ultimas decadas, 

principalmente em decorrencia da mudanga de valores, de conhecimentos e crengas sobre o 

assunto". 

Constata-se, com isso, que a sociedade tern sofrido, constantemente, as consequencias da 

exploragao desordenada dos recursos naturais, mas so, recentemente, no transcorrer das 

ultimas decadas, procurou se mobilizar de forma a buscar reverter os danos provocados pelo 

impacto das quest5es ambientais. 

Segundo Lima e Viegas (2002, apud TINOCO e KRAEMER, 2008, p. 18): 

A preocupacao com a questao ambiental e etica e economics. Dela 
depende a permanencia da empresa no mercado. Neste contexto, a 
Contabilidade se atualiza ao buscar procedimentos que proporcionem a 
evidenciagao da informacao ecologica, promovendo a discussao do tema 
entre seus pesquisadores e profissionais. 

Dessa forma, verifica-se que as organizagoes empresariais para serem competitivas e 

permanecerem no mercado precisam considerar o impacto causado por suas atividades 

operacionais no meio ambiente, e isso so sera possivel se as mesmas forem respaldadas 

pela Contabilidade Ambiental. 

Rocha et al. (2009, p. 2) certificam que "a Contabilidade Ambiental esta sendo de grande 

valia para as organizagoes, identificando, avaliando, registrando, demonstrando, e analisando 

os fatos ambientais decorrentes de suas atividades exploratorias". 

Perante o exposto, observa-se que a Contabilidade Ambiental tern auxiliado as organizagoes 

a identificar, mensurar, registrar, divulgar e demonstrar os eventos ambientais que resultam 
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de suas atividades de exploragao dos recursos naturais. Assim sendo, diante da contribuigao 

da Contabilidade Ambiental para a promocao da responsabilidade socio-ambiental, a 

presente pesquisa pretende examinar se as empresas do segmento de Papel e Celulose 

registradas na Bolsa de Valores de Sao Paulo (BOVESPA), evidenciam itens ambientais 

(ativos, passivos, custos e despesas) nos instrumentos (obrigatorios e voluntarios) que 

publicam. 

1.1 Delimitacao do tema e problematica 

Para Rodrigues e Ferreira (2006), desde seus primordios o homem fez uso dos recursos 

existentes na natureza para garantir sua sobrevivencia, e enquanto nomade preocupava-se 

apenas em recolher o que havia a sua disposicao no meio natural. Apos tornar-se sedentario, 

com o surgimento da agricultura e pecuaria, sentiu a necessidade de extrair os recursos 

naturais de forma mais efetiva. 

Ainda de acordo com Rodrigues e Ferreira (2006) foi a partir do desenvolvimento economico 

e tecnologico proporcionado pela Revolucao Industrial, que o homem, organizado em 

corporagoes, foi capaz de explorar intensa e ostensivamente os recursos disponiveis na 

natureza, sem se preocupar em promover politicas ou instituir reservas de contingencias para 

prevenir ou atenuar os eventuais danos que sua agao poderia causar ao meio ambiente. 

Por sua vez, diante das consequencias dos prejuizos provocados pela negligencia no trato 

dos recursos minerais, vegetais, animais e hidricos por parte das empresas, e que houve a 

necessidade de se desenvolver uma contabilidade direcionada especificamente para o 

registro e evidenciagao dos fatos ambientais. 

Segundo Tinoco e Kraemer (2008, p. 32): 

A contabilidade Ambiental passou a ter status de novo ramo da ciencia 
contabil em fevereiro de 1998, com a finalizacao do Relatorio financeiro e 
contabil sobre o passivo e custos ambientais pelo Grupo de Trabalho 
Intergovernamental das Naooes Unidas de especialistas em padroes 
Internacionais de Contabilidade e Relatorios (United Nations 
Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of 
Accounting and Reporting - ISAR). 
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Na concepcao de Rocha et al. (2009, p. 4): 

A Contabilidade Ambiental utiliza metodologias e sistemas para identificar, 
monitorar e informar impactos ambientais causados pelas operacoes da 
empresa, integrando os impactos, as decisSes de compras de materia-
prima, custeio de produto, formacao de pregos, orcamento de capital e 
avaliacao de desempenho. 

Dessa forma, verifica-se que a Contabilidade Ambiental se constitui como urn instrumento 

capaz de registrar, mensurar, monitorar e evidenciar os mais variados fenomenos ambientais 

resultantes da interacao das atividades operacionais das empresas com a natureza, 

oferecendo o suporte necessario a implantacao de urn Sistema de Gestao Ambiental, que 

permita o uso apropriado dos recursos naturais, e ainda, fomega informacoes importantes 

para o processo de tomada de decisoes. 

Levando-se em consideracao o fato da Contabilidade Ambiental ter como principal funcao, o 

registro e a evidenciagao de itens ambientais nos demonstratives contabeis, a presente 

pesquisa pretende responder a seguinte questao-problema: As empresas do segmento de 

Papel e Celulose registradas na BOVESPA evidenciam itens ambientais? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

Verificar se as empresas do segmento de papel e celulose registradas na BOVESPA 

evidenciam itens ambientais. 

1.2.2 Objetivos especificos 

• Identificar quais empresas do segmento de papel e celulose divulgam suas 

informagoes contabeis na BOVESPA; 

• Examinar o que as empresas do segmento de papel e celulose evidenciam em termos 

de itens ambientais; 

• Observar quais os instrumentos utilizados pelo segmento de papel e celulose no 

processo de evidenciagao de itens ambientais. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

De acordo com Rocha et al (2009), e possivel observar que, nos dias atuais, as organizagoes 

empresariais tern se deparado com o desafio de conciliar o desenvolvimento economico e 

tecnologico, que proporcione a maximizagao de seus lucros e atenda as necessidades da 

sociedade, com o desenvolvimento sustentavel, que consiste na utilizacao racional dos 

recursos naturais. 

Para Ferreira (2003, apud ROCHA et al., 2009, p. 11): 

O grande desafio do desenvolvimento sustentavel envolve diversos 
obstaculos a serem superados. As questoes desdobram-se; por exemplo, 
preservar o meio ambiente, muitas vezes, significa nao produzir 
determinados produtos, ou incorrer em custos extremamente altos para 
produzi-Ios sem afetar o meio ambiente, tornando-os com isso caros, sem 
condicoes de serem adquiridos pelo consumidor final. Urn produto cujo 
preco nao seja competitivo corre o risco de levar uma empresa a falencia, e 
isso gerariam desemprego e todas as consequencias sociais inerentes a 
essa situacao. 

Observa-se com isso, que as entidades empresariais tern enfrentado uma serie de 

dificuldades quando da promocao do desenvolvimento sustentavel, como por exemplo, em 

produzir produtos de baixos custos e precos competitivos, que nao agridam o meio ambiente 

e tenha condicoes de garantir a continuidade de seus processos operacionais. 

Para Paiva (2003, apud ROCHA et al., 2009, p. 5) esse cenario pode "auxiliar na elaboracao 

do planejamento estrategico; servir de parametro no gerenciamento das atividades-alvo e 

fornecer informacoes externas no sentido de prestacoes de contas dessas atividades". 

Rocha et al. (2009, p. 5) afirmam que a "Contabilidade Ambiental tern grande importancia na 

geracao e processamento das informacoes, com identificacao e registro de eventos 

ambientais, dando parametros aos usuarios em suas tomadas de decisoes". 

Compreende-se, com isso, que a Contabilidade Ambiental representa urn instrumento de 

geracao e processamento de informagoes sobre os recursos direcionados pelas empresas 

para a preservagao da biodiversidade, bem como para a obtengao de instalagoes e 

equipamentos de protegao ao meio ambiente e eliminagao dos desperdicios, oferecendo aos 

gestores e demais usuarios, condigoes de avaliar as situagoes patrimoniais das mesmas. 
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Portanto, da necessidade de evidenciagao de itens relacionados ao meio ambiente nos 

demonstratives contabeis, bem como ante a importancia do setor, por representar uma 

atividade reiacionada diretamente com o meio ambiente, buscou-se trabalhar com as 

empresas do segmento Papel e Celulose. 

De acordo com a BRACELPA 1 (2009, p. 28): 

O segmento de Papel e Celulose que, com suas fabricas e florestas, esta 
presente em 450 muniefpios de 16 estados brasileiros e nas 5 regioes do 
pais. Uma das principals preocupacoes do setor, em sua atividade florestal, 
e o equilfbrio ambiental entre areas de produgao e reservas naturais, para 
preservacao da flora e da fauna. As florestas cultivadas pelas empresas do 
setor para fins industrials somam atualmente 1,7 milhao de hectares. Cerca 
de 45 mil pessoas trabalham diretamente empregadas nas florestas da 
industria de celulose e papel. A atividade gera igual numero de cargos 
indiretos, em varios pontos do pais, para cientistas, tecnicos e outros 
trabalhadores. A area de conservacao da industria de celulose e papel 
cobre 2,6 milhoes de hectares, abrangendo a totalidade das areas de 
preservacao permanente e as de reserva legal, nelas inclufdos parques e 
reservas nativas e as Reservas Particulares do Patrimdnio Natural, 
integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservacao do Institute 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA). 

Dessa forma, pretende-se analisar se as empresas do referido setor evidenciam os itens 

ambientais que compoem a Contabilidade Ambiental, como ferramenta de evidenciagao que 

trate sobre a interagao dos processos operacionais com o meio ambiente. 

1.4 Procedimentos metodologicos 

1.4.1 Classificagao da pesquisa 

A natureza da pesquisa quanto a abordagem do problema pode ser definida como qualitativa, 

que segundo Raupp e Beuren (2006, p. 92): 

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

1 Relatorio de Responsabilidade Socioambiental publicado pela Associa?§o Brasileira de Papel e 

Celulose. 
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Diante disso, verifica-se que o referido estudo tern urn earater qualitative, pois analisa o 

problema sob as perspectivas sociais, historicos e culturais, que, comumente, nao sao 

consideradas pela abordagem quantitativa. 

Quanto aos objetivos pretendidos a pesquisa classifica-se como descritiva, mediante coleta 

de dados, que de acordo com Andrade (2002, apud RAUPP e BEUREN, 2006, p. 81): 

A pesquisa descritiva preocupa-se em observar os fatos, registra-los, 
analisa-los, classifica-los e interpreta-los, e o pesquisador nao interfere 
neles. Assim, os fenomenos do mundo fisico e humano sao estudados, mas 
nao sao manipulados pelo pesquisador. 

Dessa forma, compreende-se que o presente estudo caracteriza-se como descritivo pelo fato 

de que procura observar e descrever, com imparcialidade, peculiaridades inerentes de uma 

determinada populacao, mediante a utilizacao de urn instrumento de coleta (Apendice). 

1.4.2 Procedimentos de coleta de dados 

Quanto aos procedimentos de coleta de dados, a pesquisa se caracteriza como bibliografica 

e documental. 

De acordo com Raupp e Beuren (2006, p. 87): 

O material consultado na pesquisa bibliografica abrange todo referencial ja 
tornado publico em relacao ao tema de estudo, desde publicacoes avulsas, 
boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, dissertagoes, 
teses, entre outros. Por meio dessas bibliografias reunem-se conhecimentos 
sobre a tematica pesquisada. 

Perante o exposto, observa-se que o presente estudo e bibliografico, pois para a composicao 

do referencial teorico foram reunidos conhecimentos provenientes de livros, artigos 

(periodicos e eventos), dentre outros. Ainda de acordo com Raupp e Beuren (2006, p. 90): 

Na contabilidade, utiliza-se com certa frequencia a pesquisa documental, 
sobretudo quando se deseja analisar o eomportamento de determinado 
setor da economia, como os aspectos relacionados a situacao patrimonial, 
economica e financeira. 
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Dessa maneira, constata-se que para a realizagao da pesquisa fez-se necessario observar a 

analise documental dos seguintes instrumentos: 

• Balancos Patrimoniais (BP); 

• Demonstracoes de Resultados dos Exercicios (DRE); 

• Notas explicativas (NE); 

• Relatorios da Administragao (RA); 

• Relatorios de Sustentabilidade (RS). 

Por sua vez, o presente estudo buscou realizar urn levantamento quanto a evidenciagao de 

itens ambientais no periodo de 2005 a 2009. 

1.4.3 Universo da pesquisa 

Segundo Contandriopoulos et al. (1994, apud COLAUTO e BEUREN, 2006, p. 118): 

A populagao ou universo e composto por elementos distintos que contem 
certo numero de caracterfsticas comuns. Esses elementos sao as unidades 
de analise sobre as quais serao recolhidas as informagoes. 

Diante disso, verifica-se que o objeto de investigagao do referido estudo compreende as 

empresas do segmento de Papel e Celulose, registradas na BOVESPA, conforme pode ser 

observado no Quadro 1: 

Quadro 1 - Empresas listadas na BOV ESPA do Segmento de Papel e Celulose 
EMPRESA NOME DE PREGAO 

Celulose Irani S.A. Celulose Irani 

Cia Melhoramentos de Sao Paulo MelhorSP 

Fibria Celulose S.A. Fibria 

Klabin S A Klabin S.A. 
Santher Fab. De Papel Sta. Therezinha S.A. Santher 

Suzano Papel e Celulose S.A. Suzano Papel 
Fonte: Informagoes extraidas do site da BOVESPA. 

2 http://www.bovespa.com.br/Principal.asp 

http://www.bovespa.com.br/Principal.asp
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De acordo com Lopes (2005, p. 6), o segmento de Papel e Celulose: 

Divide-se em segmentos conforme a sua finalidade, quais sejam: papel para 
embalagem, para imprimir e escrever, imprensa, cartao e cartolina, e para 
fins sanitarios e especiais. Como a principal fonte de materia-prima fibrosa e 
a madeira, a cadeia produtiva se estende desde as bases florestais ate 
produtos convertidos - envelopes, caixas de papelao, papeis graficos, 
sacos multifilados, entre outros. 

Segundo a BRACELPA (2009, p. 30) as principals caracterfsticas das empresas de Papel e 

Celulose sao as seguintes: 

i) Tecnologia relativamente acessfvel; 
ii) Projetos de investimentos com grande integracao vertical, que incluem 
imobilizagao em terras, plantio, equipamentos para celulose, maquinas de 
papel, geracao de energia, recuperacao de utilidades e controle ambiental; 
iii) Plantas industrials com grande capacidade de producao e base florestal 
plantada; 
iv) Alta intensidade de capital e de financiamentos, resultante da integracao 
vertical, do porte dos projetos e do longo tempo de maturacao dos 
investimentos; 
v) Estrutura de custos baseada em equipamentos, fibras, energia, produtos 
qulmicos e minerals, mao-de-obra e transporte; 
vi) Atividades de produgao de papel e conversao em produtos impressos, 
embalagens ou produtos higienicos sao operadas por empresas de todos os 
portes. 
vii) A industria e intensiva em capital; 
viii) O nfvel de padronizacao dos produtos e elevado, pois trata-se de uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
commodity, 
ix) A industria e de base florestal, necessitando a exploracao de grandes 
areas com florestas nativas ou plantadas; 
x) A busca de economia de escala tern conduzido a uma descontinuidade 
no aumento da oferta; 
xi) Os investimentos na expansao da capacidade tern sido realizados de 
acordo com o fluxo de caixa das empresas, tornando o preco da celulose 
ciclico. 

Diante disso, observa-se que o segmento de Papel e Celulose configura-se como urn 

segmento da economia cujo seu processo de producao mostra-se complexo, compreendendo 

as fases de reflorestamento, producao de madeira, fabricacao de celulose, fabricacao de 

papel, conversao de papel em artefato, producao grafica, producao editorial e reciclagem do 

papel utilizado. 
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1.4,4 Instrumento de coleta de dados 

Conforme trata Colauto e Beuren (2006, p. 128): 

Na observacao simples ou assistematica, o pesquisador permanece 
abstraido a situacao estudada, apenas observa de maneira espontanea 
como os fatos ocorrem e controla os dados obtidos. Nessa categoria, nao 
se utilizam meios tecnicos especiais para coletar os dados nem e preciso 
fazer perguntas diretas aos observados. 

Diante disso, o instrumento utilizado no processo de coleta de dados, baseia-se no modelo de 

piano de contas sugerido por Almeida (2010), no qual observa elementos tais como: 

• Ativo ambiental: Amortizagao ambiental acumulada; Depreciacao ambiental 

acumulada; Exaustao ambiental acumulada; aquisigao de bens e servicos ambientais; 

Benfeitorias ambientais; desenvolvimento de produtos ecologicos; Estudos/ pesquisas 

ambientais; Filtros ambientais; florestamento ambiental; reflorestamento ambiental; 

Incentivo a estudos e pesquisas ambientais; Investimentos em maquinas e 

equipamentos ambientais; Obras para protegao ambiental; Parceria com organizagoes 

ambientalistas; Produtos reciclados; programas de educagao ambiental; Programas de 

gestao ambiental; Projetos de gestao ambiental; Projetos para a redugao do consumo 

de energia; Projeto para a utilizagao/reutilizagao de agua; Tecnologia ambiental; 

Creditos de carbono. 

• Passivo ambiental: Acidentes ambientais; Contingencias ambientais; Degradagao da 

fauna; Degradagao da flora; Degradagao do solo; Erosao ambiental; indenizagoes por 

danos ambientais; Multas de natureza ambiental; Poluigao atmosferica; Poluigao das 

aguas; Poluigao sonora; Processos judiciais de danos ambientais; Provisoes 

ambientais; Recuperagao ambiental; Reserva para contingencias ambientais; Reserva 

para protegao ambiental; residuos solidos; Residuos toxicos; Residuos nao toxicos; 

Residuos para a produgao de energia; Residuos reutilizaveis; Financiamentos 

ambientais; Outras obrigagoes ambientais. 

• Despesa ambiental: Controle de emissao de residuos gasosos; Controle de emissao 

de residuos liquidos; Controle de emissao de residuos solidos; Depreciagao de 

tecnologia ambiental; Desperdicio; Despesas com o meio ambiente; Despesas com 

manutengao de equipamentos ambientais; Fabricagao de produtos reciclaveis; 

Recuperagao de areas degradadas; Acidentes ambientais. 



21 

• Receita ambiental: Receitas de servicos ambientais; Receitas de produtos reciclados; 

Receita de aproveitamento de gases e calor; Receita de venda de produtos 

elaborados de sobras de insumos do processo produtivo; Receita gerada pela reducao 

do consumo de materias-primas; Receita gerada pela reducao do consumo de 

energia; Receita gerada pela reducao do consumo de agua; Receita gerada pela 

reducao de indenizagoes. 

Contudo, a coleta de dados sera realizada atraves da observagao simples ou assistematica 

dos itens ambientais, conforme pode ser visto no instrumento de coleta (Apendice). 

2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 Contabilidade ambiental 

Segundo Missiaggi (2002, apud TINOCO e KRAEMER, 2008, p. 22): 

Grande parte dos problemas ambientais que hoje afetam a humanidade 
poderia ter sido evitada, se a educacao ambiental e a consequente 
conscientizacao ecologica fizessem parte das preocupacoes das 
sociedades desenvolvidas desde a Revolugao Industrial. 

Diante disso, percebe-se que parcela significativa dos problemas que afetam o meio 

ambiente, configura-se como uma consequencia da ausencia de uma educacao ambiental e 

conscientizacao ecologica, que nao foram, devidamente, priorizadas pelas sociedades 

desenvolvidas desde a Revolucao Industrial. 

Para Martins e Ribeiro (1995, apud TINOCO e KRAEMER, 2008, p. 22) o progresso 

economico e tecnologico apos a Revolugao Industrial "significou para varias empresas 

maximizar a utilizacao de todos os recursos naturais, ja que eram gratuitos, ignorando serem 

renovaveis ou nao, ignorando ainda as consequencias da ausencia desses mesmos 

recursos". 

Dessa forma, observa-se que as organizagoes empresariais, impulsionadas pelo 

desenvolvimento economico e tecnologico ocorrido apos a Revolugao Industrial, extraiam 

recursos da natureza para o sustento de suas atividades produtivas e de prestagao de 
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servicos de forma indiscriminada, ou seja, sem fazer distingao entre recursos renovaveis e 

nao-renovaveis. 

As empresas, visando tao somente a maximizacao dos lucros, nao se preocupavam em 

registrar atraves dos relatorios contabeis, economicos e administrativos suas interacoes com 

a natureza e posteriormente avaliar os possiveis impactos negativos dessa relacao com o 

meio ambiente. 

Tinoco e Kraemer (2008, p. 18) afirmam que: 

Segundo pesquisadores, esses impactos tern sido provocados 
especialmente pelo uso de tecnologias de producao sujas por parte da 
industria, bem como pelo adensamento populacional em grandes 
metropoles e pelo uso desmesurado de recursos naturais. 

Diante disso, observa-se que a utilizacao desordenada dos recursos naturais, atrelada a 

elevada concentracao populacional nos grandes centros urbanos e o emprego de tecnologias 

de producao poluidoras representam fatores que contribuem para o surgimento dos impactos 

ambientais. 

Para Rodrigues e Ferreira (2006), ante a repercussao dos prejuizos causados ao meio 

ambiente, varios segmentos da sociedade como: governos, organizagoes nao-

governamentais, investidores, fornecedores, clientes e o publico em geral eomecaram a 

pressionar as empresas para promoverem o desenvolvimento sustentavel de suas atividades 

operacionais. 

Para Carvalho (2007, p. 31): 

O desenvolvimento sustentavel esta associado, no caso das empresas, a 
prevencao e reciclagem. A prevencao, no sentido de investimentos feitos 
pela empresa, visa eliminar, reduzir ou minimizar os efeitos negativos da 
atividade sobre o meio ambiente; e a reciclagem diz respeito ao aumento do 
ciclo de vida dos produtos. O objetivo e reduzir os dejetos e, 
consequentemente, os problemas relacionados ao seu deposito, bem com a 
emissao de poluentes. 

Diante disso, compreende-se que o desenvolvimento sustentavel nas empresas consiste em 

tomadas de decisoes por parte de seus administradores que tenham por objetivos nao 

somente o crescimento economico e financeiro de seus empreendimentos, mas tambem a 

promogao da responsabilidade social. 
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Segundo Rodrigues e Ferreira (2006), diante da necessidade do registro, mensuracao, 

analise e avaliagao dos fenomenos resultantes das relacoes das atividades operacionais das 

organizagoes empresariais com a natureza, surgiu a Contabilidade Ambiental. 

Conforme trata Carvalho (2007, p. 111): 

Contabilidade Ambiental pode ser definida como o destaque dado pela 
ciencia aos registros e evidenciagSes da entidade referentes aos fatos 
relacionados com o meio ambiente. Nao se configura em nenhuma nova 
tecnica ou ciencia, a exemplo da auditoria ou da analise de balango, mas 
em uma vertente da contabilidade, a exemplo da contabilidade comercial ou 
industrial, que estuda fatos mais especlficos de uma determinada area, no 
caso, a area ambiental. 

Perante o exposto, compreende-se que a Contabilidade Ambiental nao se constitui apenas 

como uma nova ciencia ou tecnica, mas representa urn segmento da contabilidade que tern 

por finalidade o registro e divulgagao dos fatos ambientais que influenciam a posigao 

patrimonial da entidade. 

De acordo com Bergamini Jr (1999 apud TINOCO e KRAEMER, 2008, p. 63): 

A contabilidade financeira ambiental tern o objetivo de registrar as 
transagoes da empresa que impactam o meio ambiente e os efeitos das 
mesmas que afetam, ou deveriam afetar, a posigao economica e financeira 
dos negocios da empresa, devendo assegurar que: 

• Os custos, os ativos e os passivos ambientais estejam contabilizados 
de acordo com os Princlpios Fundamentals da Contabilidade ou, na 
sua ausencia, com as praticas contabeis geralmente aceitas; e 

• O desempenho ambiental tenha a ampla transparencia de que os 
usuarios da informagao contabil necessitam. 

Para Ribeiro (2005, apud CARVALHO, 2007, p. 111) a contabilidade ambiental objetiva: 

[...] identificar, mensurar e esclarecer os eventos e transagoes economico-
financeiros que estejam relacionados com a protegao, preservagao e 
recuperagao ambiental, ocorridos em urn determinado periodo, visando a 
evidenciagao da situagao patrimonial de uma entidade. 

A Contabilidade Ambiental como urn novo segmento da contabilidade tradicional, respaldada 

pelos Principios de Contabilidade ou pelas praticas contabeis, tern por finalidade registrar, 

mensurar, analisar e avaliar todos os fatos contabeis ambientais que provoquem aiterag5es 
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na situagao patrimonial das entidades e divulgar, com probidade, informagoes claras e uteis 

para seus mais diversos usuarios, objetivando auxilia-los na tomada de decisao. 

Tinoco e Kraemer (2008, p. 153) citam tres motivos basicos para uma empresa implantar a 

Contabilidade Ambiental: 

Gestao interna: esta relacionada com uma ativa gestao ambiental e seu 
controle, visando reduzir custos e despesas operacionais e melhorar a 
qualidade dos produtos; 
Exigencias legais: a crescente exigencia legal e normativa pode obrigar os 
diretores a controlar mais seus riscos ambientais, sob pena de multas e de 
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.(grifo do 
autor) 

A Contabilidade Ambiental pode auxiliar as empresas a estruturar uma eficiente gestao 

ambiental, capaz de minimizar os custos, as despesas operacionais e promover o 

aprimoramento dos produtos, bem como se preocupando com o cumprimento da legislagao, 

no que diz respeito ao controle de riscos ambientais, evitando multas e indenizagoes. Assim 

como auxiliar no fornecimento de informagoes ao publico em geral. 

Paiva (2003, apud CAVALCANTE, 2006, p. 63) ressalta que "urn dos papeis mais importantes 

da contabilidade depois de registrar os eventos, e o de evidencia-los. " 

Conforme trata Braga e Pinho (2007, p. 67): 

A evidenciagao contabil representa o fechamento do ciclo financeira e 
operacional de urn dado perfodo de tempo, denominado em contabilidade 
de exercfcio social ou ciclo operacional, dependendo da analise que se faz 
sobre o patrimonio. A evidenciagao e o instrumento atraves do qual se torna 
posslvel realizar analises quanto aos resultados obtidos pela entidade. 

A evidenciagao dos fatos contabeis para a verificagao dos resultados obtidos pela empresa 

se constitui em uma das principais fungoes desempenhadas pela contabilidade. Nesse 

sentido, ludicibus (2000, apud CAVALCANTE, 2006, p. 63) menciona as seguintes formas de 

exposigao: 
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• Forma e disposigao dos demonstratives contabeis e formais. 
• Informagao entre parenteses. 
• Notas de rodape (explicativas), 

• Quadras demonstratives suplementares. 
• Comentarios do auditor. 
• Relatorios da diretoria. 

De acordo com Carvalho (2007, p. 115): 

Os demonstratives contabeis como: Balango Patrimonial (BP), 
Demonstragao do Resultado do Exerctcio (DRE), Demonstragao das 
Mutacoes do Patrimonio Lfquido (DMPL), Demonstracao dos Lucros ou 
Prejulzos Acumulados (DLPA), Demonstracao do Valor Adicionado (DVA), 
Balango Social (BS), alem dos relatorios internos da empresa e das Notas 
Explicativas as Demonstragoes Contabeis, todos sao instrumentos que 
devem viabilizar as informagoes dos fatos ambientais, tendo em vista que 
estes nao sao estranhos ao funcionamento da entidade; logo, assim como 
os demais, esses devem, tambem ser evidenciados, atraves dos 
instrumentos normais de que ja dispoe a contabilidade. 

A Contabilidade Ambiental utiliza os mesmos instrumentos para o registro e evidenciagao dos 

ativos, passivos, patrimonio liquido, custos, despesas, perdas, ganhos, receitas ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA goodwil 

ambientais. 

Ribeiro (2005, apud CARVALHO, 2007, p. 116) enfatiza 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." 

Dessa forma, entende-se que os demonstratives contabeis ainda se constituem no principal 

veiculo de transmissao de informagoes entre as empresas e a sociedade. Para Carvalho 

(2007, p. 112), dentre os motivos relacionados a omissao das informagoes ambientais nos 

demonstratives observa-se os seguintes: 

• Em urn primeiro momenta, a ausencia de percepgao da importancia 
da natureza para a vida das entidades; 

• Impactos financeiros decorrentes da adogao de metodologias limpas, 
embora posteriormente, isto possa ser revertido positivamente em 
favor da entidade; 

• A falta de efetividade no cumprimento da legislagao ambiental, sendo 
preferivel o risco a mudanga de postura; 

• A dificuldade de valoragao de fatos contabeis ambientais para o 
devido registro contabil; 

• A imagem negativa associada a empresa, advinda do registro de 
passivos ambientais; 
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• A ausencia de percepgao ambiental dos beneffcios ou maleflcios por 
parte dos consumidores dos produtos da entidade e/ou dos usuarios 
da informacao contabil; 

• A falta de cobranga da sociedade de urn comportamento etico-
ambiental por parte das empresas e/ou responsaveis pela tutela do 
meio ambiente. 

Desse modo, apesar da Contabilidade Ambiental possuir a sua disposigao urn arsenal de 

instrumentos capazes de executar o registro e a evidenciagao de fatos contabeis ambientais, 

existe uma serie de empecilhos que dificultam essa tarefa como, por exemplo, a identificagao 

e mensuragao desses eventos ambientais. 

Carvalho (2007, p. 114) tambem menciona fatores que incentivam a divulgagao de agoes 

ambientais por parte das empresas: 

A certificagao de qualidade ambiental exigida para a entrada de alguns 
produtos em paises importadores; fornecedores que ja assumiram postura 
ambientalmente correta e clientes mais conscientes, resultado, inclusive, de 
uma maior divulgagao do assunto na midia, em debates e como resultado 
da educagao ambiental de alguma forma ja em funcionamento. 

Mesmo diante das dificuldades, as organizagoes empresariais tern sido estimuladas, tanto por 

fatores internos quanto externos, a priorizar a questao do registro, identificagao, mensuragao 

e evidenciagao de suas relagoes com o meio ambiente. 

O governo, por sua vez, tern contribuido com o desenvolvimento de instrumentos legislatives 

voltados a questao ambiental, com o intuito de incentivar as empresas a preservarem o meio 

ambiente, como a Lei n.° 6.938/1981, que de acordo com Carvalho (2007, p. 28), determina 

no art. 2.° dez principios, para o estabelecimento de uma Politica Nacional do Meio Ambiente: 

I - Agao governamental na manutengao do equilibrio ecologico, considerando 
o meio ambiente como urn patrimonio publico a ser necessariamente 
assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; 
II - Racionalizagao do uso do solo, do subsolo, da agua e do ar; 
III - Planejamento e fiscalizagao do uso dos recursos ambientais; 
IV - Protegao dos ecossistemas, com a preservagao de areas de 
representativas; 
V - Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 
poluidoras; 
VI - Incentivos ao estudo e a pesquisa de tecnologias orientadas para o uso 
racional e a protegao dos recursos ambientais para as futuras geragSes; 
VII - Acompanhamento e monitoramento do estado da qualidade ambiental; 
VIII - Recuperagao, preservagao e indenizagao de areas degradadas; 
I X - Protegao de areas ameagadas de degradagao por impactos negativos; 
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X - Educacao ambiental a todos os niveis do ensino, inclusive a educacao da 
comunidade, objetivando capacita-la para participagao ativa na defesa do 
meio ambiente. 

Ante ao exposto, compreende-se que os principios enunciados atraves da Lei n.° 6.938/1981, 

tern como principal caracteristica o incentivo a preservagao, melhoria e recuperagao da 

qualidade de vida da fauna e da flora. Esses principios abrangem desde a educagao 

ambiental, o planejamento, a fiscalizagao, pesquisas de tecnologias limpas, ate a agao 

governamental, que dentre todas as iniciativas deve ser a mais efetiva para a protegao do 

meio ambiente. 

Alem da Lei n.° 6.938/1981, outros instrumentos legislatives incentivam a adogao de agoes 

ambientais, tais como: 

• IBRACON NPA n° 11/1996; 

• Resolugao CFC n°. 1.003/2004; 

• Deliberagao CVM n° 489/2005. 

Nesse contexto, o IBRACON NPA n°. 11/1996 objetiva: 

Estabelecer os liames entre a Contabilidade e o Meio Ambiente, tendo em 
vista que, como as demais Ciencias, incumbe-lhe, tambem, participar dos 
esforgos em favor da defesa e protegao contra a poluigao e as agressoes a 
Vida Humana e a Natureza. 

Com isso, verifica-se que esta norma expressa a preocupagao de estabelecer uma relagao 

entre a contabilidade e o meio ambiente, no sentido de toma-la mais responsavel no que diz 

respeito ao exercicio de suas atividades, contribuindo para a protegao e preservagao dos 

recursos naturais, em beneficio a sociedade. 

A Resolugao CFC n°. 1.003/2004 que aprova a NBC T 15 - Informagoes de Natureza Social e 

Ambiental, "estabelece procedimentos para evidenciagao de informagoes de natureza social e 

ambiental, com o objetivo de demonstrar a sociedade a participagao e a responsabilidade 

social da entidade". 

Observa-se com isso urn maior estimulo as empresas a assumirem o compromisso de 

divulgarem informagoes sobre suas interagoes com o meio ambiente, no sentido de 
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proporcionar a sociedade conhecimento sobre a maneira como elas lidam com as questoes 

sociais e ambientais. 

A Deliberacao CVM n°. 489/2005 trata que: 

O surgimento de uma nova lei ou urn comprometimento publico da entidade 
fara surgir uma obrigacao legal ou nao formalizada respectivamente, e, 
nesse caso, observada a devida avaliacao sobre a possibilidade dessa 
obrigacao se concretizar, a constituicao de uma provisao podera ser 
necessaria. 

Ante ao exposto, observa-se que devido ao fato de existirem empresas que provocam danos 

ao meio ambiente em decorrencia de suas atividades operacionais, faz-se necessaria uma 

norma que estabeleca uma obrigacao legal que tenha por finalidade inibir essas acoes ou 

incentivar as entidades a fazerem provisoes sobre os provaveis impactos negativos que 

possam causar. 

2.1.1 Gestao ambiental 

Segundo Tinoco e Kraemer (2007, p. 114): 

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

Conforme trata Queiroz et al. (2007, p. 15): 

A necessidade da gestao ambiental tern se intensificado nos ultimos anos, 
devido a preocupacao com o meio ambiente ter deixado o campo periferico, 
na administracao das entidades, para assumir urn posicionamento 
estrategico. Os beneficios da adocao dessa postura sao os que mais 
alavancam resultado para a entidade nos seguintes itens: reducao de 
riscos, reducao de custos, melhoria da imagem corporativa, continuidade do 
negocio, maior lucratividade, entre outros. 

Para Antonius (1999, apud TINOCO e KRAEMER, 2008, p. 114) o gerenciamento ambiental 

permite: 
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Controle e reducao dos impactos no meio ambiente, devido as 
operacSes ou produtos; 
Cumprimento de leis e normas ambientais; 

Desenvolvimento e uso de tecnologias apropriadas para minimizar ou 
eliminar residuos industrials; 

Monitoramento e avaliacao dos processos e parametros ambientais; 
Eliminacao ou reducao dos riscos ao meio ambiente e ao homem; 
Utilizagao de tecnologias limpas (clean Technologies), visando 
minimizar os gastos de energia e materials; 
Melhoria do relacionamento entre a comunidade e o governo; 
Antecipagao de questoes ambientais que possam causar problemas 
ao meio ambiente, particularmente, a saude humana. 

Diante disso, observa-se que a gestao ambiental dispoe de subsidios tecnicos, logisticos e 

administrativos que possibilitam as organizagoes empresariais a desenvolver com eficacia e 

eficiencia suas atividades operacionais, maximizando seus lucros, executando politicas de 

responsabilidade social em parceria com as comunidades e extraindo da natureza os 

recursos necessarios para a realizacao de seus interesses, procurando reduzir ou eliminar os 

impactos negativos causados ao meio ambiente. 

De acordo com Rodrigues et al. (2008, p. 3), existe urn instrumento que trata sobre a questao 

da gestao ambiental, o ISO 14001: 

A norma ISO 14001 e uma ferramenta criada para auxiliar empresas a 
identificar, priorizar e gerenciar seus riscos ambientais como parte de suas 
praticas usuais. A norma faz com que a empresa de uma maior atencao as 
questoes mais relevantes de seu negocio. A ISO 14001 exige que as 
empresas se comprometam com a prevencao da poluigao e com melhorias 
contlnuas, como parte do ciclo normal de gestao empresarial. 

Ainda conforme trata Rodrigues et al. (2008, p. 3), a ISO 14001 define os seguintes requisitos 

para implantagao de urn Sistema de Gestao Ambiental eficiente: 

Planejar (P) - Formular urn piano para cumprir a polftica ambiental. 
Desenvolver (D) - Desenvolver capacitagao e os mecanismos de apoio 
necessarios para atender a polftica, seus objetivos e metas ambientais. 
Checar (C) - Mensurar, monitorar e avaliar o desempenho ambiental. 
Analise Critica Gerencial (A) - Analisar criticamente e aperfeigoar 
continuamente o Sistema de Gestao Ambiental, com o objetivo de aprimorar 
o desempenho ambiental global, (grifo do autor) 

Ante ao exposto, observa-se que a norma ISO 14001 trata sobre requisitos relacionados ao 

planejamento, implementagao, verificagao e analise critica, que possibilitem as empresas 

desenvolverem politicas de gestao ambiental que compreendam aspectos legais e 
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informagoes sobre os impactos que suas operagoes causam ao meio ambiente, cuja 

aplicagao volta-se aos aspectos ambientais que possam ser controlados pelas empresas, 

como o controle de emissoes de gases poluentes, utilizagao e reutilizagao da agua, produtos 

reciclados, redugao do consumo de energia, etc. 

2.1.2 Meio ambiente: enfoque da contabilidade ambiental 

Tinoco e Kraemer (2008, p. 34) definem o meio ambiente "como o conjunto de elementos 

bioticos (organismos vivos) e abioticos (energia solar, solo, agua e ar) que integram a camada 

da Terra chamada biosfera, sustentaculo e lar dos seres vivos". No entanto, a expressao meio 

ambiente nao se restringe tao somente a natureza ou a ecologia, tern significado muito mais 

abrangente. 

Segundo Jung (2006), o meio ambiente representa urn sistema integrado que compreende 

tanto o ambiente natural ou fisico, quantos outros ambientes, igualmente importantes, como: 

o ambiente artificial, o ambiente cultural e o ambiente do trabalho. Por isso, todas as 

dimensoes do meio ambiente devem ser exploradas e avaliadas com plenitude pela 

Contabilidade Ambiental. 

Conforme trata Tinoco e Kraemer (2008, p. 35): 

O impacto da especie humana sobre o meio ambiente tern sido comparado 
por alguns cientistas as grande catastrofes do passado geologico da Terra. 
A humanidade deve reconhecer que agredir o meio ambiente poe em perigo 
a sobrevivencia de sua propria especie, e pensar que o que esta em jogo 
nao e uma causa nacional ou regional, mas a existencia da humanidade 
toda. E a vida que esta em jogo. Podemos conceber urn ecossistema sem o 
homem, nao podemos encontrar o homem sem algum ecossistema. 

Por sua vez, a humanidade nao representa urn sistema isolado, alheio ao mundo exterior, 

mas faz parte de urn processo de intercambio com o ecossistema terrestre; sua sobrevivencia 

depende fundamentalmente de sua capacidade de interagao equilibrada com fauna, flora, 

solo, agua e ar. 

2.2 Evidenciagao contabil 

Na concepgao de Fernandes (2007, p. 5): 
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A evidenciagao de informagoes contabeis confiaveis possibilita aos 
usuarios, condigSes para uma adequada tomada de decisao. Percebe-se, a 
forma como tais informagoes sao evidenciadas e que influencia diretamente 
nesse processo, haja vista que apenas a exposigao de dados nao possibilita 
o conhecimento do processo operacional de uma empresa. 

Com isso, verifica-se que a evidenciagao de informagoes contabeis sobre o desempenho 

economico, financeira, social e ambiental de uma empresa funciona como uma forma de 

divulgagao nao so da posigao patrimonial da empresa, mas demonstra sua preocupagao com 

a influencia de sua atividade operacional no contexto social, cultural e ambiental. 

Para Hendriksen e Van Breda (1999, p. 120): 

A evidenciagao financeira tern como finalidade o fornecimento de 
informagoes relevantes para a tomada de decisao. No entanto, o alcance 
desse objetivo requer compreensao acerca de quern e o usuario da 
informagao e a finalidade, bem como a quantidade e o detalhamento 
apropriado dessa informagao, alem da forma e momento adequado para se 
divulgar. 

Seguindo o mesmo raciocinio ludfcibus (2009, p. 112) defende que: 

A evidenciagao e urn compromisso inalienavel da Contabilidade com seus 
usuarios e com os proprios objetivos. As formas de evidenciagao podem 
variar, mas a essencia e sempre a mesma: apresentar informagao 
quantitativa e qualitativa de maneira ordenada deixando o menos possfvel 
para ficar de fora dos demonstratives formais, a fim de propiciar uma base 
adequada de informagao para o usuario. 

Diante disso, constata-se que a evidenciagao de informagoes financeiras qualitativas e 

quantitativas por parte da contabilidade nao esta direcionada unicamente para a tomada de 

decisoes de natureza financeira e economica, mas objetiva oferecer uma prestagao de contas 

sobre o desempenho da empresa. 

2.2.1 Formas de evidenciagao 

ludfcibus (2009, p. 113) menciona as seguintes formas de evidenciagao: 

Forma e apresentagao das demonstragoes contabeis; 
Informagao entre parenteses; 
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• Notas explicativas; 

• Quadras e demonstrativos suplementares; 

• Comentarios do auditor; e 

• Relatorio da administracao. 

Segundo ludfcibus (2009, p. 113): 

A forma e apresentagao das demonstragoes contabeis devem conter a 
maior quantidade de evidenciagao. A colocagio de tais demonstragoes em 
uma forma ou ordem que melhore sua interpretabilidade ajuda a melhorar a 
evidencia. Tambem e importante utilizar, nas demonstragoes, uma 
terminologia clara e relativamente simplificada. 

Por sua vez, as demonstragoes contabeis devem esta dispostas de forma a facilitar sua 

interpretagao, ou seja, favorecer o acesso as informagoes contidas nas mesmas, sendo 

necessario com isso proceder com a adogao de uma metodologia que contribua com a sua 

realizagao. 

Em relagao a informagao entre parenteses, ludfcibus (2009, p. 113) afirma que "a informagao 

entre parenteses, ainda dentro do corpo dos demonstrativos tradicionais, presta maiores 

esclarecimentos sobre o tftulo de urn grupo ou urn criterio de avaliagao utilizado. Todavia, 

essas explicagoes devem ser curtas". 

Diante disso, a informagao entre parentese tern por principal objetivo fornecer explicagoes 

Claras e concisas sobre detalhes relativos a determinado tftulo de urn grupo ou a criterios de 

avaliagao. Para ludfcibus (2009, p. 114), as notas explicativas podem ser caracterizadas da 

seguinte forma: 

Notas explicativas, o objetivo e evidenciar informagao que nao pode ser 
apresentada no corpo dos demonstrativos contabeiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA el ou, se o fizermos, 
diminuirfamos sua clareza. Segundo Hendriksen, as notas explicativas 
possuem as seguintes caracteristicas: apresentagao de informagao nao 
quantitativa como parte integral dos relatorios contabeis; evidenciagao das 
qualificagoes e restrigoes para certos itens nos demonstrativos; 
evidenciagao de maior volume de detalhes do que poderiamos apresentar 
nos demonstrativos; e apresentagao da informagao quantitativa ou 
descritiva de importancia secundaria. 

Compreende-se, portanto, que as notas explicativas tern como fungao, a divulgagao de urn 

maior volume de informagoes de natureza qualitativa, quantitativa ou descritiva, que seriam 
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desnecessarias no corpo dos demonstrativos contabeis, por serem de importancia 

secundaria. 

Para ludicibus (2009, p.114): 

Nos quadras suplementares podemos apresentar detalhes de itens que 
constam dos demonstrativos tradicionais e que nao seriam cabiveis no 
corpo destes. Ja os demonstrativos suplementares podem ter utilizagao 
mais ambiciosa, servindo para apresentar os demonstrativos contabeis, 
digamos, sob outra perspectiva de avaliagao, corrigidos pelo nivel geral de 
pregos ou a custos de reposigao etc. 

Desse modo, entende-se que os demonstrativos e os quadros suplementares representam 

formas de divulgagao que tern por principal finalidade evidenciar detalhes sobre itens que 

seriam dispensaveis no corpo dos demonstrativos contabeis tradicionais. Nesse contexto, 

ludicibus (2009, p. 114) observa que: 

Comentarios do auditor (no parecer) servem apenas como fonte adicional 
de disclosure para a informagao de: efeito relevante por ter utilizado 
metodos contabeis diversos dos geralmente aceitos; efeito relevante por 
termos mudado de urn princlpio geralmente aceito para outro; diferenga de 
opiniao entre o auditor e o cliente, com relagao a aceitabilidade de urn ou 
mais de urn dos metodos contabeis utilizados nos relatorios. 

Com isso, nota-se que o parecer do auditor e empregado para apontar os possiveis efeitos 

decorrentes da adogao de metodos ou mudangas de principios distintos dos geralmente 

aceitos, assim como, diferengas de opiniao entre o auditor e o cliente. Na concepgao de 

ludicibus (2009, p. 115): 

O relatorio da administragao engloba, normalmente, informagoes de carater 
nao financeira que afetam a operagao da empresa: expectativas com 
relagao ao futuro no que se refere a empresa e ao setor, pianos de 
crescimento da companhia e valor de gastos efetuados ou a efetuar no 
orgamento de capital ou em pesquisa e desenvolvimento. Essas 
evidenciagoes sao de relativa importancia, desde que nao sejam auditadas 
ou nao estejam sujeitas a revisao do auditor. 

Em face do exposto, constata-se que o relatorio da administragao contempla informagoes de 

natureza nao financeiras, que exercem influencia sobre as atividades da entidade e que 

refletem a politica adota pela mesma no que diz respeito, por exemplo, a expectativas em 

relagao ao futuro, crescimento da companhia, pesquisa e desenvolvimento. 
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Segundo ludicibus e Marion (2002), os relatorios contabeis se distinguem em obrigatorios e 

nao obrigatorios, tendo por principal objetivo divulgar informagoes sobre os fatos registrados 

pela contabilidade no decorrer de urn determinado exercicio social. 

2.2.2 Informagoes contabeis obrigatorias 

ludicibus e Marion (2002, p. 73) afirmam que "os relatorios obrigatorios sao aqueles exigidos 

por lei, sendo conhecidos como Demonstragoes Financeiras. Sao exigidos na totalidade para 

as sociedades anonimas e parte deles estendida a outros tipos societarios, atraves do 

Imposto de Renda". 

De acordo com o art. 176 da Lei n.° 6.404/1976 depois das modificagoes e a revogagao dada 

atraves da Lei n° 11.638/2007, dentre as demonstragoes financeiras ordenadas para as 

empresas de capital aberto, que possuem suas agoes negociadas na Bolsa de Valores, 

observa-se as seguintes: 

• Balango Patrimonial (BP); 
• Demonstragao do Resultado do Exercicio (DRE); 
• Demonstragao de Lucros ou Prejufzos Acumulados (DLPA); 
• Demonstragao dos Fluxos de Caixa (DFC); 
• Demonstragao do Valor Adicionado (DVA). 

Dessa forma, e possfvel perceber que as sociedades anonimas que possuem suas agoes 

negociadas na Bolsa de Valores sao obrigadas, perante a lei, a divulgarem os seus relatorios 

financeiras, de modo a permitir que os investidores e acionistas conhegam a situagao 

patrimonial e financeira da empresa. 

Conforme trata ludicibus e Marion (2002, p. 185): 

O Balango Patrimonial e a pega contabil que retrata a posigao das contas de 
uma entidade apos todos os langamentos das operagoes de urn periodo 
terem sido feitos, apos todos os provisionamentos (depreciagao, devedores 
duvidosos etc.) e ajustes, bem como apos o encerramento das contas de 
Receita e Despesa tambem terem sido executados. 

Diante do exposto, verifica-se que o BP configura-se como urn relatorio financeira obrigatorio 

que tern por principal objetivo identificar a posigao da entidade num determinado momenta, 

no que se refere a suas principals contas. 
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Na eoncepgao de ludicibus e Marion (2002, p. 197): 

A Demonstragao do Resultado do Exercicio e a expressao maxima, 
juntamente com o Balango Patrimonial, da evidenciagao contabil emanada 
da aplicagao criteriosa dos procedimentos de escrituragao e ajuste, tudo 
obedecendo aos Principios de Contabilidade, prioritariamente a 
Competencia. 

Com isso, percebe-se que a DRE representa urn relatorio financeiro que tern por objetivo 

evidenciar a movimentagao, no perfodo, de receitas e despesas, obedecendo ao Regime de 

Competencia. 

Conforme o art. 186 § 2° da Lei n.° 6.404/1976, "A Demonstragao de Lucros ou Prejufzos 

Acumulados devera indicar o montante do dividendo por agao do capital social e podera ser 

inclufda na Demonstragao das Mutagoes do Patrimonio Liquido, se elaborada e publicada 

pela companhia". 

Perante o que foi mencionado, constata-se que a DLPA, elaborada pela empresa, esta 

obrigada por forga de lei a evidenciar o valor do dividendo por ag io do capital social, sendo 

incluida na Demonstragao das Mutagoes do Patrimonio Liquido (DMPL). 

De acordo com a Lei n.° 11.638/2007, "A Demonstragao do Fluxo de Caixa passou a ser urn 

relatorio obrigatorio pela contabilidade para todas as sociedades de capital aberto ou com 

patrimonio liquido superior a R$ 2000.000.000 (dois milhoes de reais)". 

ludicibus e Marion (2002, p. 220) enfatizam que "a Demonstragao do Fluxo de Caixa 

demonstra a origem e a aplicagao de todo o dinheiro que transitou pelo Caixa em urn 

determinado periodo e o resultado desse fluxo. O Caixa considerado engloba as contas Caixa 

e Ban cos". 

Diante disso, observa-se que a DFC configura-se como urn relatorio financeiro obrigatorio, 

que tern por principal fungao fornecer informagoes importantes sobre as movimentagoes de 

entradas e saidas de caixa de uma empresa em urn determinado exercicio social. 

Segundo De Luca (1998, p. 28) "A Demonstragao do Valor Adicionado (DVA) e urn conjunto 

de informagoes de natureza economica. E urn relatorio contabil que visa demonstrar o valor 

da riqueza gerada pela empresa e a distribuigao para os elementos que contribuiram para 

sua geragao". 
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Percebe-se, dessa forma, que a DVA constitui-se em uma ferramenta imprescindivel para os 

seus diversos usuarios (acionistas, administradores, clientes, governos etc.), pois indica de 

forma clara e objetiva para quern a empresa esta direcionando os recursos obtidos no 

decorrer do exercicio social. 

Segundo consta o art. 176 e § 2° da Lei n.° 6.404/1976: 

As Notas Explicativas visam fornecer as informagoes necessarias para o 
esclarecimento da situagao patrimonial, ou seja, de determinada conta, 
saldo ou transacao, ou de valores relativos aos resultados do exercicio, ou 
para mengao de fatos que podem alterar futuramente tal situacao 
patrimonial, ou ainda, podera estar relacionado a qualquer outro dos 
demonstrativos financeiros [...]. 

Ante o exposto, observa-se que as Notas Explicativas (NE) sao documentos respaldados pela 

lei, que tern por objetivo fornecer informagoes complementares sobre as demonstragoes 

contabeis, visando esclarecer possiveis duvidas que possam surgir durante a analise desses 

relatorios. 

ludicibus e Marion (2002, p. 75) afirmam que "o Relatorio da Administragao (...) dara enfase 

as informagoes normalmente de carater nao financeiro (nao monetarios)". Conforme trata 

Trata Tinoco e Kraemer (2008, p. 270), as principals informag5es contidas no RA sao as 

seguintes: 

a) As classes de questSes ambientais que se aplicam a empresa e seu 
ramo de atividades; 

b) As medidas e programas formalmente estabelecidos pela empresa em 
relagao as medidas de protegao do meio ambiente; 

c) As melhoras introduzidas em grau de importancia desde que se 
adotaram as medidas nos ultimos anos; 

d) As metas em materia de emissao de poluentes que a empresa tern 
fixado e o resultado alcangado; 

e) O resultado alcangado pela empresa com as medidas de protegao do 
meio ambiente por imposigao legal; 

f) Os efeitos financeiros e operacionais das medidas de protegao ao meio 
ambiente sobre os gastos de capital no atual exercicio e a previsao 
deles em exercfcios futuros. 

Concordando com o que foi mencionado, verifica-se que o RA fornece informagoes de 

natureza nao financeira sobre a empresa no contexto socio-economico, assim como politicas 

diversas: recursos humanos, exportagao etc. Essas informagoes refletem tambem o 

relacionamento da empresa com o meio ambiente. 
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2.2.3 Informagoes contabeis voluntarias 

Para ludicibus e Marion (2002, p. 73): "Os relatorios contabeis nao obrigatorios, 

evidentemente, sao aqueles nao exigidos por lei, o que nao significa que sejam menos 

importantes. Ha relatorios nao obrigatorios imprescindiveis para a administragao". 

Percebe-se, pelo explanado, que os relatorios nao obrigatorios, mesmo nao sendo exigidos 

por lei, sao tao importantes quanto os obrigatorios, pelo fato de que fornecem informagoes de 

natureza qualitativa sobre o perfil socio-ambiental das empresas. 

Para Paiva (2006, apud ALMEIDA 2010, p.30): "o eco-balango destina-se a comparar a 

poluigao gerada pela empresa durante determinado exercicio fiscal", com isso observa-se 

que o mesmo representa urn instrumento de evidenciagao de carater voluntario, utilizado para 

confrontar as quantidades de poluigao produzidas pela atividade operacional da empresa em 

urn exercicio social. 

Conforme trata ludicibus e Marion (2002, p. 78): 

O Balango Social (BS) evidencia o perfil social das empresas: relagoes de 
trabalho dentro da empresa (empregados: quantidade, sexo, escolaridade, 
encargos sociais...); tributos pagos; investimentos para a comunidade (em 
cultura, esportes, habitagao, saude publica, saneamento, assistencia 
social...), e investimentos no meio ambiente. 

Com isso, e possivel constatar que o BS e urn relatorio que nao contempla apenas os 

aspectos economicos e financeiros da empresa, mas procura tambem evidenciar as relagoes 

de trabalho entre a entidade e seus funcionarios; contribuigoes da entidade em beneficio da 

comunidade e recursos da entidade direcionados para a preservagao do meio ambiente. 

Na concepgao de Tinoco e Kraemer (2008, p. 265): 

Relatorios ambientais, socioambientais, ou simplesmente suplementos 
ambientais, sao os meios que 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 e 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 este tipo 
de informagao [...]. 
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Dessa forma, torna-se evidente que o Relatorio de Sustentabilidade (RS) tern por principal 

finalidade divulgar informagoes resultantes da interacao da empresa com o meio ambiente, 

como: impactos, riscos, estrategias, receitas, despesas, ativos e passivos. 

Oliveira e Moura (2007, apud DIAS et al., 2008, p. 4) afirmam "que apesar do crescimento da 

divulgagao de informagoes voluntarias em mercados desenvolvidos e emergentes, ainda ha 

uma forte tendencia das empresas, principalmente nos paises em desenvolvimento, 

utilizarem apenas a divulgagao compulsoria". 

Para Hendriksen e Van Breda (1999, p. 122) dentre os principals motivos pelos quais as 

empresas nao divulgam informagoes voluntarias observam-se os seguintes: 

a divulgagao ajuda os concorrentes; a divulgagao integral de informagoes da 
aos sindicatos uma vantagem quando da negociagao de salarios; a 
divulgagao completa confunde os investidores, uma vez que nao sao 
capazes de compreender as politicas e os procedimentos contabeis; pode 
haver outras fontes de informagoes com custos mais baixos; nao se 
conhece ao certo as necessidades dos investidores. 

Diante disso, compreende-se que ainda existe certa resistencia por parte das empresas no 

que diz respeito a divulgagao de informagoes voluntarias, pois existe o receio que a 

publicagao de tais informagoes possa favorecer a concorrencia ou confundir os investidores. 

Isto faz com que as empresas se preocupem tao somente em evidenciar as informagoes 

financeiras exigidas por lei e negligenciarem informagoes de natureza voluntaria. 

2.3 Contas ambientais: registro e evidenciagao dos fatos ambientais 

Para Ribeiro (2003, p. 63) "Conta e o nome tecnico dado aos componentes patrimoniais 

(Bens, Direitos, Obrigagoes e Patrimonio Liquido) e aos elementos de Resultado (Despesas e 

Receitas)". 

As contas se constituem nos principals instrumentos utilizados pela contabilidade para o 

registro, controle e evidenciagao dos fatos contabeis que exercem influencia na situagao 

patrimonial da empresa. 

De acordo com Carvalho (2007, p. 126): 
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As contas ambientais devem compor urn grupo segregado dos demais, 
dentro de cada subgrupo, caso a empresa queira dar maior destaque aos 
eventos dessa area nos demonstrativos contabeis, ou, caso contrario, 
podera optar por classifica-Ias juntamente com as contas que compoem os 
demais grupos do Piano de Contas. De forma que nao devera existir urn 
Piano de Contas exclusivo para os eventos ambientais, pois estes 
juntamente com os demais eventos realizados compoem o funcionamento 
da entidade, e, desse modo, devem ser mostrados em conjuntos, sob pena 
de nao representar, ou representar de forma fracionada a posigao 
patrimonial da empresa. 

Diante disso, o contabilista, ecologicamente consciente, deve elaborar urn Piano de Contas 

suficientemente amplo, que permita o registro e evidenciagao de urn conjunto de eventos 

ambientais, sejam eles de ordem operacional ou nao, de modo a evitar o fornecimento de 

informagoes distorcidas sobre a posigao patrimonial da entidade aos usuarios da 

Contabilidade, que contemple ativos, passivos, despesas e receitas ambientais. 

2.3.1 Ativo ambiental 

ludicibus (2000, apud SANTOS et al., 2005, p. 97) cita Ires caracteristicas a serem 

observadas na definigao de ativos: 

• O ativo deve ser considerado a luz de sua propriedadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA el ou a luz de 
sua posse e controle; normalmente as duas condigoes virao juntas; 

• Precisa estar incluido no ativo, em seu bojo, algum direito especifico 
a beneflcios futuros (...) ou, em sentido mais amplo, o elemento 
precisa apresentar uma potencialidade de servigos futuros (fluxos de 
caixa futuros) para a entidade; 

• O direito precisa ser exclusivo da entidade. 

Pelo que se pode entender sobre a definigao dos ativos, e que o conceito se refere a 

elementos de propriedade exclusiva da empresa, que tern como principal caracteristica, a 

geragao de beneflcios futuros e a direitos obtidos em consequencia de transagoes ocorridas 

no passado. 

Na concepgao de Tinoco e Kraemer (2008, p. 181): 

Ativos Ambientais sao os bens adquiridos pela companhia que tern como 
finalidade controle, preservagao e recuperagao do meio ambiente. Se os 
gastos ambientais podem ser enquadrados nos criterios de reconhecimento 
de urn ativo, devem ser classificados com tais. Os beneflcios podem vir 
atraves do aumento da capacidade ou melhoria da eficiencia ou da 
seguranga de outros ativos pertencentes a empresa, da redugao ou 
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prevencao da contaminacao ambiental que deveria ocorrer como resultado 
de operacoes futuras ou, ainda, atraves da conservacao do meio ambiente. 

Ja Jung (2006, p. 33) define os ativos ambientais da seguinte forma: 

Ativos ecologicos sao bens e direitos, desde aqueles que se encontram em 
estado natural ate os que possam recuperar, pelo menos, parcialmente, 
esta condigao e, os resultantes de apiicacoes de recursos que, de alguma 
forma, possam concorrer para a preservagao da natureza e o 
desenvolvimento sustentavel; de propriedade da entidade e, que exercidos 
em fungao de suas atividades ou como alocagao de recursos excedentes, 
apresentem a imediata ou'a potencial capacidade de gerar riquezas, sem 
causar danos ao meio ambiente natural. 

Observa-se, com isso, que os ativos ambientais representam subsidios a disposigao da 

entidade direcionados para o desenvolvimento de tecnologias limpas capazes de 

proporcionar a preservagao, controle, recuperagao e reciclagem dos recursos extraidos da 

natureza, e que possam gerar beneficios futuros, visando o desenvolvimento da 

sustentabilidade. 

Ribeiro (2005, apud SILVA et al., 2007, p. 39) classifica os ativos ambientais em: 

• Estoques: sao os insumos adicionaveis ao processo produtivo para 
eliminar, reduzir ou controlar os niveis de emissao de residuos, 
inclusive materials para a recuperagao de ambientes afetados por 
impactos ambientais causados pela empresa. 

• Permanentes: estao classificados em Imobilizado e Diferido. (grifo do 
autor) 

Segundo Silva et al. (2007, p. 39): 

No Imobilizado Meio Ambiente classificam-se as maquinas, equipamentos e 
instalagoes e todo tipo de tecnologia adquirida ou desenvolvida para ser 
utilizada na prevengao, monitoramento, recuperagao e reciclagem, 
permitindo que a execugao do processo operacional da companhia gere os 
menores impactos ambientais possfveis, considerando o principio da 
precaugao. 

Nesse sentido, o objetivo da empresa, ao direcionar parte de seus recursos para investir na 

aquisigao ou no desenvolvimento de tecnologias como maquinas, equipamentos e 

instalagoes, consiste em eliminar ou reduzir, o maximo possfvel de poluentes, de todo e 

qualquer dano que as atividades operacionais possam provocar ao meio ambiente. 
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Ribeiro (2005, apud SILVA et a!, 2007, p. 40) afirma que "no Diferido Ambiental podem ser 

ciassificados os investimentos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias no longo 

prazo, com o objetivo de solucionar problemas decorrentes de impactos ambientais e/ou 

evita-los". 

Esses investimentos significam gastos relacionados com pesquisas ou estudos para o 

incremento ou aperfeicoamento de tecnologias modernas, de medio e longo prazo, com a 

finalidade de amenizar ou extinguir os efeitos dos impactos ambientais negativos. 

2.3.2 Passivo ambiental 

Ao se tratar dos passivos, Hendriksen e Van Breda (1999, apud SANTOS et al., 2005, p. 110) 

comentam que os principals atributos sao: 

• A obrigacao de existir no presente momento. Hodiernamente e 
reconhecida como sendo resultante de uma transacao ou de urn 
evento passado que se originou em fungao da aquisigao de bens ou 
servigos, de perdas incorridas de responsabilidade da empresa, ou 
ainda de perdas futuras provaveis com as quais a empresa se 
comprometeu; 

• Obrigagoes equitativas, isto e, justas ou imparciais tambem sao 
inclufdas nesse escopo, a medida que exista a necessidade de se 
realizarem pagamentos futuros a fim de manter boas relagoes 
negociais, ou ainda se for a pratica usual dos negocios; 

• Nao pode existir nenhuma liberdade para evitar o sacriflcio futuro. 
Nao e necessario que o valor da obrigagao seja conhecido com 
certeza, bastando que o sacriflcio futuro seja provavel; 

• Geralmente, deve existir urn valor de vencimento determinavel ou a 
expectativa de que seja exigido urn pagamento de valor determinado 
com base em uma estimativa numa data futura especifica, embora o 
momento exato nao seja conhecido atualmente; 

• Geralmente, o beneficio do pagamento seria conhecido ou 
identificavel especificamente ou como grupo. Porem, desde que se 
tome identificado ate a data do vencimento, nao e necessario que o 
devedor conhega sua identidade ou que o credor reconhega seu 
direito ou tenha conhecimento dele no presente momento. 

Pelas caracteristicas descritas e possivel definir passivo como exigibilidades, de curto ou 

longo prazo, adquiridas pela entidade perante terceiros, em decorrencia de transagoes e 

eventos economicos ocorridos no passado. 

Segundo Rocha et al. (2009, p. 6): 
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Entende-se como passivo ambiental todas as obrigagSes decorrentes de urn 
evento ou transagao que reflitam a interagao da empresa com o meio 
ecologico, percebendo que a intengao de realizagao de gastos futuros para 
prevengao nao gera quaisquer obrigagoes. 
Controle e reversao dos impactos das atividades economicas no meio 
ambiente sao a essencia do passivo ambiental, envolvendo todos os custos 
das atividades que sejam desenvolvidos desde o momento da ocorrencia do 
fato gerador, ou a partir da constatagao de responsabilidade sobre este fato, 
dentro do devido regime de competencia. 

Para Ribeiro e Lisboa (2000, apud SILVA et al., 2007, p. 43): "passivos ambientais sao 

obrigagoes que exigirao a entrega de ativos ou prestagao de servigos em urn momento futuro, 

em decorrencia das transagoes passadas ou presentes e que envolveram a empresa e o 

meio ambiente." 

Dessa forma, compreende-se que o passivo ambiental diz respeito a exigibilidades da 

empresa, decorrentes de impactos negativos causados ao meio ambiente, de infragoes a 

legislagao ambiental ou emprestimos a serem aplicados no setor ambiental, que tenham 

acontecido no passado, ou que estejam ocorrendo no presente, e que delas decorram 

entrega futura ou presente de ativos, bem como a prestagao de servigos. 

Ainda conforme Ribeiro e Lisboa (2000, apud TINOCO e KRAEMER, 2008, p. 184) os 

passivos ambientais tern como origem: 

• Aquisigao de ativos para contengao dos impactos ambientais 
(diamines, depuradores de agua qulmica etc.); 

• Aquisigao de insumos que serao inseridos no processo operacional 
para que este nao produza residuos toxicos; 

• Despesas de manutengao e operagao de "departamento" de 
gerenciamento ambiental, inclusive mao-de-obra; 

• Gastos para recuperagao e tratamento de areas contaminadas 
(maquinas, equipamentos, mao-de-obra, insumos em geral etc.); 

• Pagamento de multas por infragoes ambientais; 
• Gastos para compensar danos irreversfveis, inclusive os relacionados 

a tentativa de reduzir o desgaste da imagem da empresa perante a 
opiniao publics etc. 

Diante disso, verifica-se que os passivos ambientais procedem de todo e qualquer fato ou 

transagao que represente interagao da empresa com o meio ambiente, cujo sacrificio de 

recursos economicos ou financeiros ocorrera no futuro. 

De acordo com Tinoco e Kraemer (2008, p. 188) algumas atividades devem ser realizadas 

para o levantamento de passivos ambientais: 
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• Inspegao ambiental da organizagao ou processo a ser analisado; 
• Documentacao fotografica dos itens de passivo encontrados; 

• Identificagao dos processos de transformagao ambiental que deram 
origem aos itens de passivo; 

• Caracterizacao ambiental dos itens de passivo e de seus processos 
causadores; 

• Hierarquizagao dos itens de passivo, em termos de sua 
representatividade, assim como de seus processos causadores. 

Dessa maneira, percebe-se que o levantamento de passivos ambientais consiste em 

identificar e caracterizar os efeitos ambientais adversos, proporcionados pelas atividades 

operacionais das empresas. Por sua vez, segundo Tinoco e Kraemer (2008, p. 189) a 

mensuragao do passivo ambiental deve levar em consideragao: 

• Custos incrementais diretos que podem ocorrer com a reparagao; 
• Custos dos salarios e encargos sociais aos trabalhadores vinculados 

ao processo de restauragao ambiental; 
• Obrigagoes de controle apos a reparagao dos danos ambientais; e 
• Progresso tecnologico a medida que seja provavel que as autoridades 

recomendem a utilizagao de novas tecnologias. 

Diante disso, observa-se que para a correta mensuragao dos passivos ambientais e 

necessario avaliar os custos e obrigagoes com a restauragao e controle dos danos 

causados ao meio ambiente, bem como considerar a utilizagao de novas tecnologias. 

2.3.3 Despesa ambiental 

Na concepgao de Santos et al. (2005, p. 118): 

Despesas representam saldas de caixa atuais ou esperadas provenientes 
das atividades principais da entidade. Elas geralmente sao reconhecidas 
quando urn ativo e consumido nas operagoes principais da entidade ou 
quando ja nao existe a expectativa de que o ativo produza beneflcios 
futuros. 

Ainda conforme trata Santos et al. (2005, p. 119) as despesas diferem das perdas em fungao 

das seguintes caracterfsticas: 

• As despesas resultam das operagoes principais da entidade, 
enquanto as perdas, de atividades perifericas ou incidentais; 
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Despesas sao normalmente incorridas durante o processo de obter 
direito de receber as receitas, enquanto as perdas resultam de 
transagoes nao recfprocas, a exemplo de furtos e avarias; 
Despesas sao apresentadas pelo seu valor bruto, enquanto as 
perdas, pelos seus valores liquidos. 

Dessa forma, observa-se que as despesas significam para as organizagoes empresariais 

desembolsos ou gastos de ativos ou obrigagoes incorridas, provenientes das principais 

atividades operacionais das mesmas. 

Segundo Carvalho (2007, p. 140): 

As despesas ambientais sao todos os gastos efetuados pela empresa que 
tenham relagao com o meio ambiente, ocorridos no periodo, e que nao 
estejam diretamente relacionados com a atividade produtiva da entidade. 
Logo, podem ser consideradas despesas ambientais: 

• Todos os gastos relacionados com as politicas internas de 
preservagfio ambiental, como folders, cartazes, cartilhas e outros; 

• Salarios e encargos do pessoal empregado na area de politicas 
internas de preservagao ambiental; 

• Todos os gastos relacionados com treinamento na area ambiental 
como: horas-aula do instrutor e aquisigao de material de expedientes; 

• Aquisigao de equipamentos de protegao ambiental; 
• Despesa com depreciagao do material permanente utilizado pela 

administragao na area ambiental; 
• Despesa com compensagao ambiental; 
• Despesa com recuperagao ambiental; 
• Dano ambiental; 
• Despesa com auditoria ambiental; 
• Despesa com licengas ambientais. 

Ante o exposto, pode-se constatar que as despesas ambientais representam sacrifices 

financeiros com que a entidade area, que nao resultam de suas atividades produtivas ou de 

prestagao de servigos, que estao relacionadas ao meio ambiente. 

2.3.4 Receita ambiental 

De acordo com Santos et al. (2005, p. 116): 

As receitas representam entradas de caixa atuais ou esperadas 
provenientes das atividades principais da entidade. Elas sao geralmente 
reconhecidas no momento em que culmina o processo de ganho, isto e, 
quando a entidade tenha substancialmente concluido tudo o que deveria ser 
realizado para obter o direito a entrada de fluxo de caixa. 
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Ainda segundo Santos et ai. (2005, p. 117) as receitas se diferem dos ganhos em funcao de 

que: 

• As receitas resultam das operagoes principais da entidade, enquanto 
os ganhos, de atividades perifericas ou incidentals; 

• Receitas sao normalmente obtidas, enquanto os ganhos resultam de 
transagoes nao reciprocas, a exemplo do recebimento de doagoes; 

• Receitas sao apresentadas pelo valor bruto, enquanto os ganhos, 
pelos seus valores Itquidos. 

Diante disso, verifica-se que as receitas representam aumento de ativo para as organizagoes 

empresariais proveniente da entrada de recursos, que representam consequencia das 

atividades operacionais principais executadas pelas mesmas. 

Conforme trata Carvalho (2007, p. 142): 

Receitas ambientais sao os recursos auferidos pela entidade, em 
decorrencia da venda de seus subprodutos ou de materials reciclados. Os 
reciclados podem ser tanto vendidos como materia-prima para outras 
atividades como reutilizados pela entidade em seu processo produtivo. 

Para Tinoco e Kraemer (2008, p. 192) as receitas ambientais decorrem de: 

• Prestagao de servigos especializados em gestao ambiental; 
• Venda de produtos elaborados de sobras de insumos do processo 

produtivo; 
• Venda de produtos reciclados; 
• Receita de aproveitamento de gases e calor; 
• Redugao do consumo de materias-prirna; 
• Redugao do consumo de energia; 
• Redugao do consumo de agua; 
• Participagao no faturamento total da empresa que se reconhece como 

sendo devida a sua atuagao responsavel com o meio ambiente. 

Dessa maneira, observa-se que as receitas ambientais representam ganhos obtidos pelas 

organizagoes empresariais com a comercializagao de subprodutos ou de materials reciclados 

ou com a prestagao de servigos especializados. 
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2 APRESENTAQAO E ANALISE DOS RESULTADOS 

Essa secao destina-se a apresentagao dos resultados obtidos com a pesquisa realizada 

sobre a evidenciacao de itens ambientais junto as empresas do segmento de Papel e 

Celulose (Irani S.A, Klabin S.A, Fibria S.A, Santher S.A e Suzano S.A), cujas informacoes 

encontram-se disponiveis no site da BOVESPA. 

Nesse sentido, com base nas Notas explicativas (NE), Relatorios da administracao (RA) e 

Relatorios de sustentabilidade (RS) evidenciados na BOVESPA e no site das empresas do 

referido segmento, relativos aos exercicios de 2005 a 2009, buscou-se proceder com a 

analise atraves da evolucao do processo de evidenciacao dos seguintes itens ambientais 

(ativos ambientais, passivos ambientais, custos e despesas ambientais, receitas ambientais). 
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Grafico 1 - Evolucao dos itens ambientais da empresa Irani S.A. de 2005 a 2009. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Analisando o conteudo do Grafico 1, observa-se a evolucao ocorrida no processo de 

evidenciacao de itens ambientais divulgados no site da BOVESPA e no site da empresa Irani 

S.A no periodo de 2005 a 2009. 

Observa-se ainda que dentre os itens ambientais divulgados no periodo de 2005 a 2009, os 

itens relacionados aos ativos ambientais (Gestao Ambiental, Investimento em tecnologia, 

Projetos e programas ambientais, Florestamento e Reflorestamento) e passivos ambientais 

(Poluicao atmosferica, Poluicao das aguas, Residuos solidos, Residuos reutilizaveis) foram 
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os que tiveram maior evidenciacao. Ja os itens que apresentaram menor evidenciacao foram 

aqueles relacionados as despesas ou custos ambientais (Controle da emissao de residuos 

gasosos, Controle da emissao de residuos liquidos, Controle da emissao de residuos solidos, 

Fabricacao de produtos reciclados) e as receitas ambientais (venda de produtos reciclados, 

credito de carbono). 

Analisando o conteudo do Grafico 2, verifica-se que dentre os instrumentos de divulgacao 

utilizados pela empresa Irani S.A, o RS apresenta urn percentual de evidenciacao de itens 

ambientais de 60,56%, enquanto os demais instrumentos (NE e RA) apresentam indices de 

evidenciacao de itens ambientais de 9,86% e 29,58%, respectivamente. Logo, e possivel 

concluir que a empresa Irani utiliza preferencialmente o RS para publicar informagoes 

relacionadas ao meio ambiente. 

Ante ao exposto, observa-se no Relatorio de Sustentabilidade (2009), que a gestao ambiental 

da IRANI esta pautada no atendimento da legislagao ambiental vigente, que consiste na 

redugao de riscos ambientais e na busca da melhoria continua da redugao dos impactos 

ambientais, minimizando as emissoes hidricas, emissoes atmosfericas, geragao de residuos 

e praticando o uso sustentavel do solo. 

Alem disso, a referida empresa se destaca ambientalmente por desenvolver projetos que 

reunem tecnologia e uso consciente dos recursos naturais, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentavel, desenvolvendo projetos de inovagao (Mecanismo de 
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Desenvolvimento Limpo) aprovados pela Organizacao das Nagoes Unidas (ONU) e que 

possibilitam a IRANI uma redugao na emissao de gases causadores de efeito estufa, o que 

garante a mesma urn benchmarking ambiental em nivel nacional por dois anos consecutivos, 

em 2007 e 2008, e consagra varias premiagoes de nivel nacional e regional. 

Analisando em valores monetarios, constataram-se ainda no Relatorio de Sustentabilidade 

(2009), que foram realizados investimentos em protegao ambientais, dados da seguinte 

forma: R$ 132.000,00 em Projetos de pesquisa (Fauna e Flora); R$ 105.558,00 em Coleta de 

residuo; R$ 76.917,32 na implantagao de urn Sistema de efluentes; R$ 40.282,10 na 

construgao de urn aterro industrial; R$ 33.688,00 em Inventario de carbono e R$ 2.421,00 em 

Educagao ambiental. 

O Grafico 3 apresenta a evolugao da evidenciagao de ativos ambientais, passivos ambientais, 

custos e despesas ambientais e receitas ambientais presentes nas NE, RA e RS, divulgados 

no site da BOVESPA e no site da empresa Klabin S.A no periodo de 2005 a 2009. 

Por sua vez, ao analisar o Grafico 3 constata-se que dentre os itens ambientais publicados 

no periodo de 2005 a 2009, os itens relacionados aos ativos ambientais (Gestao ambiental, 

Programas ambientais, Reciclagem, Florestamento, Reflorestamento) passivos ambientais 

(Provisoes ambientais, Recuperagao ambiental, Residuos toxicos), despesa ou custos 

ambientais (Controle de residuos gasosos, Controle de residuos liquidos, Controle de 

residuos solidos, Preservagao ambiental) foram os que tiveram maior evidenciagao. Ja os 
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itens ambientais que apresentaram menor divulgacao foram aqueles relativos as receitas 

ambientais (receitas de produtos reciclados). 

Grafico 4 - Evidenciagao de itens ambientais por instrumento da empresa Klabin S.A. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Analisando o Grafico 4, observa-se que o instrumento de divulgagao referente ao RS 

caracteriza-se como o instrumento mais utilizado pela empresa Klabin S.A no processo de 

evidenciagao de itens ambientais, abarcando 70,68%. Ja as NE apresenta percentual de 

17,80% e o R A d e l 1,52%. 

Segundo o Relatorio da Administragao (2009, p.2): "a Klabin S.A e a maior produtora, 

exportadora e recicladora de papeis do Brasil. Lider nos mercados de papeis e cartoes para 

embalagens, embalagens de papelao ondulado e sacos industrials, tambem produz e 

comercializa madeira em tora". 

No conteudo do Relatorio de Sustentabilidade (2009) da Klabin S.A, contatou-se que a 

mesma desenvolve uma serie de projetos que beneficiam o meio ambiente como: Parque 

Ecologico, que objetiva reproduzir e proteger especies ameagadas de extingao; Programa 

Mata Legal, que orienta pequenos e medios agricultores a planejarem suas propriedades em 

atendimento a legislagao ambiental; Programa de Educagao Ambiental, que reune 

especialistas em diversos temas, com o objetivo de capacitar professores da rede municipal e 

estadual de ensino para educar as futuras geragoes para a preservagao ambiental; Projeto 

Forga Mirin, que propicia a formagao de agentes ambientais, entre outros. 
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Ainda de acordo com o Relatorio de Sustentabilidade (2009), os investimentos voltados ao 

meio ambiente no ano de 2009 totalizaram R$ 247.000.000. Desse total, 98.800.000 foram 

investidos na manutencao de urn Parque Ecologico; no Florestamento e Reflorestamento; no 

processo de Reciclagem, em programas ambientais; maquinas e equipamentos. 
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Grafico 5 - Evolucao dos itens ambientais da empresa Fibria S.A de 2005 a 2009. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

O Grafico 5 apresenta a evolucao da evidenciagao de ativos ambientais e despesas ou 

custos ambientais da empresa Fibria S.A no periodo de 2005 a 2009, haja vista que os 

demais itens nao sao apresentados nos instrumentos de evidenciagao utilizados pela referida 

empresa. 

Verifica-se no Grafico 5 que dentre os itens ambientais publicados no periodo de 2005 a 

2009, os itens relacionados aos ativos ambientais (Projetos e Programas ambientais, 

Investimento em tecnologia, Florestamento e Reflorestamento ) foram os que tiveram maior 

evidenciagao. Ja os itens ambientais que apresentaram menor divulgagao foram aqueles 

relativos as despesas e custos ambientais (Manutengao de equipamentos, controle de 

residuos gasosos, Controle de residuos liquidos). 
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Analisando o conteudo referente ao Grafico 6, percebe-se que o RS expressa um percentual 

de evidenciagao de 67,48%, e se constitui como o principal instrumento de publicacao de 

itens ambientais da empresa Fibria S.A. Ja as NE apresentam percentual de evidenciagao 

de itens ambientais de 20,33% enquanto que o R A e d e 12,20%. 

No Relatorio da Administragao (2009) da Fibria, observa-se que a mesma e oriunda da 

incorporagao da Aracruz Celulose S.A pela Votoratin Celulose e Papel S.A, duas empresas 

brasileiras com forte presenga no mercado global de produtos florestais. A empresa produz 

celulose branqueada de eucalipto proveniente exclusivamente de plantios renovaveis e 

comercializa papeis revestidos, nao-revestidos, cortados, termicos e autocopiativos. 

De acordo com o Relatorio de Sustentabilidade (2009) a Fibria S.A desenvolve os seguintes 

programas voltados para a preservagao do meio ambiente como: Programa de 

Monitoramento e Controle de Incendios; Programa de Educagao Ambiental; Programa de 

Manejo do Solo; Reciclagem; Programa de desenvolvimento tecnologico para protegao 

florestal. A empresa ainda mantem 3 Reservas Permanentes do Patrimonio Natural. 

Para tanto, observa-se no conteudo do Relatorio de Sustentabilidade (2009), que a empresa 

investiu R$ 120.000,00 na aquisigao de novas tecnologias (maquinas e equipamentos); R$ 

350.000,00 em florestamento e reflorestamento; R$ 95.000,00 em programas ambientais. 
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No Grafico 7 verifica-se a evolucao ocorrida no processo de evidenciacao de ativos 

ambientais, passivos ambientais e despesas ou custos ambientais presentes, nos principals 

instrumentos utilizados no processo de evidenciagao da empresa Santher S.A no periodo de 

2005 a 2009. 

Observa-se ainda que dentre os itens ambientais publicados no periodo de 2005 a 2009, os 

ativos ambientais foram os que tiveram (Gestao Ambiental, Investimento em tecnologia, 

Projetos e programas ambientais, Florestamento e Reflorestamento) maior evidenciagao. Ja 

os itens ambientais relativos aos passivos ambientais (Residuos solidos, residuos 

reutilizaveis, Residuos toxicos) e as despesas ou custos ambientais (Controle da emissao de 

residuos solidos, preservagao da fauna e flora) foram os menos evidenciados. 
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Grafico 8 - Evidenciacao de itens ambientais por instrumento da empresa Santher S.A. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

No Grafico 8 constata-se que o RS abarca 90,57% dos itens ambientais divulgados pela 

empresa Santher S., enquanto que o RA expressa urn percentual de evidenciagao de 

apenas 9,43%. 

No Relatorio da Administracao (2009) a Santher, Fabrica de Papel Santa Therezinha S/A, 

observa-se que a mesma atua na producao de papeis para uso industrial e outros 

desenvolvidos para mercados especificos. O volume de papel produzido nas suas quatro 

unidades e de aproximadamente 200 mil toneladas por ano, sendo 155 mil toneladas de 

papeis descartaveis, colocando-a entre as quinze maiores empresas do setor no mundo em 

capacidade de producao. 

Analisando o Relatorio de Sustentabilidade (2009) a Santher possui urn Sistema de Gestao 

Ambiental que gerencia o tratamento de todos os residuos solidos gerados, efluentes 

liquidos, emissoes gasosas e busca a utilizacao racional dos recursos naturais com o intuito 

de assegurar a prevencao a poluicao, promover o desenvolvimento sustentavel e atender as 

legislacoes ambientais. 

Ainda conforme trata o Relatorio de Sustentabilidade (2009), foram investidos R$ 

340.000,00 no Programa de o tratamento de residuos solidos, efluentes liquidos e emissoes 

gasosas; R$ 132.000,00 no incentivo a biodiversidade e a pesquisas; R$ 86.000,00 em 

Processos de reciclagem. 
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No Grafico 9 observa-se a evolucao ocorrida no processo de evidenciagao dos itens 

ambientais presentes da empresa Suzano S.A no periodo de 2005 a 2009, sendo possivel 

constatar em seu conteudo, que dentre os itens ambientais publicados no periodo de 2005 a 

2009, os relacionados aos ativos ambientais (Gestao ambiental, Investimento em tecnologia, 

Programas ambientais) foram os que tiveram maior evidenciagao, enquanto os itens 

ambientais relativos a passivos ambientais (Provisoes ambientais, Residuos reutilizaveis ) 

despesas ou custos ambientais (Controle de gases poluentes) e receitas ambientais tiveram 

evidenciacao pouco expressiva. 
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Grafico 10 - Evidenciacao de itens ambientais por instrumento da empresa Suzano S.A. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Analisando-se o Grafico 10, pode-se perceber que o RS apresenta um percentual de 

evidenciagao de itens ambientais de 55,15%, constituindo-se assim, no principal instrumento 

de divulgagao de tais elementos na empresa Suzano S.A. Ja as NE apresentam indices 

percentuais de evidenciagao de itens ambientais de 20,61% e os RA expressaram indices 

de 24,24% no periodo analisado. 

Segundo o Relatorio da Administragao (2009), a Suzano Papel e Celulose S.A. (a seguir 

designada como Companhia ou Suzano) e suas controladas, com unidades de produgao 

nos Estados da Bahia e de Sao Paulo, tern como atividade principal a fabricagao e a 

comercializagao, no Pais e no exterior, de celulose de fibra curta de eucalipto e papel, alem 

da formagao e exploragao de florestas de eucalipto para uso proprio e venda a terceiros. A 

empresa e lider no mercado de papel cartao na America Latina e esta entre os 10 maiores 

produtores de celulose do mercado e a segunda maior produtora de celulose de eucalipto do 

mundo. 

Por sua vez, de acordo com o Relatorio de Sustentabilidade (2009), a Suzano S.A investiu 

mais de 500.000,00 reais na aquisigao de tecnologias antipoluidoras: maquinas e 

equipamentos de ultima geragao; preservagao e conservagao do solo; Programas 

ambientais; florestamento e reflorestamento. 
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Grafico 11 - Evolucao dos itens ambientais do segmento de Papel e Celulose de 2005 a 
2009.Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Analisando o processo evolutivo da evidenciagao de itens ambientais, observa-se no Grafico 

11,o que ocorre no segmento de Papel e Celulose no periodo de 2005 a 2009, haja vista que 

dentre os itens ambientais evidenciados pelas empresas do referido segmento, constatou-se 

um destaque maior nos itens relativos aos ativos ambientais, enquanto os itens ambientais 

relacionados aos passivos ambientais, despesas e custos ambientais e receitas ambientais 

tiveram menor evidenciagao no periodo de 2005 a 2009. 

Desse modo, percebe-se que dentre os itens ambientais evidenciados pelas empresas do 

segmento de Papel e celulose, registradas na BOVESPA, teve maior destaque aqueles 

relacionados aos ativos ambientais, tais como: investimentos em tecnologia; programas e 

projetos ambientais; maquinas e equipamentos; sistemas de gestao ambiental; florestamento 

e reflorestamento.Enquanto os itens ambientais relacionados aos passivos ambientais, 

despesas ou custos ambientais e receitas ambientais tiveram menor evidenciagao no 

periodo de 2005 a 2009. 
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Grafico 12 - Evidenciacao de itens ambientais por instrumento do segmento de Papel e 
Celulose Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Ante ao exposto, e observando a questao relativa ao instrumento de evidenciagao adotado 

pelo segmento de Papel e Celulose que apresenta o maior numero de informacoes de 

carater ambiental, constatou-se que o RS apresentou urn indice percentual de evidenciagao 

de itens ambientais de 66,92%, enquanto que os demais elementos adotados no processo 

de evidenciagao foram de 18,80% do RA e de 14,29% nas NE. 

Com o estudo, contatou-se que o principal instrumento de evidenciagao utilizado pelas 

empresas do segmento de Papel e celulose, registradas na BOVESPA, para tornar publica a 

maior parte dos itens ambientais relativos aos ativos ambientais, passivos ambientais, 

despesas e custos ambientais e receitas ambientais e o RS, seguido do RA e das NE. 

3 CONSIDERAQOES FINAIS 

As organizagoes tern procurado cada vez mais inserir nas suas atividades operacionais 

praticas que demonstrem sua interagao com o meio ambiente, como o registro e 

evidenciagao dos recursos naturais explorados por elas. Essas entidades visam tambem 

atender a demanda por informagoes ambientais dos usuarios da informagao contabil 

(clientes, governos, organizagoes nao-governamentais e a sociedade em geral). 
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Baseando-se na analise das informagoes obtidas com a pesquisa, verifico - se que a maioria 

das empresas do segmento de Papel e Celulose que tern suas demonstragoes financeiras 

padronizadas registradas na BOVESPA evidencia itens de natureza ambiental. 

Nesse contexto, as empresas do segmento de Papel e Celulose registrada na BOVESPA que 

evidenciam itens de natureza ambientais sao: Celulose Irani S.A, Fibria Celulose S.A, Klabin 

S.A, Santher Fab. de Papel Sta. Therezinha S.A, e Suzano Papel e Celulose S.A. Essas 

empresas se caracterizam por terem suas atividades operacionais diretamente relacionadas 

com a natureza, atuando na fabricagao de papel, celulose e seus derivados, florestamento e 

reflorestamento. 

Por sua vez, dentre os principals instrumentos de divulgacao utilizados pelas empresas do 

segmento de Papel e Celulose registradas na BOVESPA , estao as NE, RA e RS, e cujos 

itens mais evidenciados sao: Investimento em novas tecnologias (maquinas e equipamentos); 

Projetos e Programas ambientais; Florestamento e Reflorestamento; Sistema de gestao 

ambiental. 

Verifica-se ainda que as empresas do segmento de Papel e celulose, registradas na 

BOVESPA, evidenciam informagoes ambientais de forma voluntaria, bem como que tais itens 

nao passam pelo processo de auditoria, haja vista que as informagoes relacionadas ao meio 

ambiente sao apresentadas nos Relatorios de Sustentabilidade (nao obrigatorio) e Relatorios 

da administragao (obrigatorio), que nao sao submetidos a procedimentos rigorosos de 

auditoria e que possuem como caracteristica, a questao da emissao de posicionamentos 

otimistas, mesmo em tempos de crise. 

Diante disso, recomenda-se que sejam realizadas outras pesquisas dessa natureza no futuro, 

com a finalidade de comparar os resultados obtidos e de verificar se o nivel de evidenciagao 

de informagoes ambientais vem aumentando ou diminuindo junto aos instrumentos de 

evidenciagao contabil, tanto nas empresas do segmento de Papel e celulose, registradas na 

BOVESPA, como dos demais segmentos. 
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APENDICE - Instrumento de coleta 

Nome da empresa: 

Relatorio analisado: 

1. ATIVOS AMBIENTAIS 2005 2006 2007 2008 2009 

Amortizacao ambiental acumulada 

Aquisigao de bens e servigos ambientais 

Benfeitorias ambientais 

Depreciacao ambiental acumulada 

Desenvolvimento de produtos ecologicos 

Estudos/ Pesquisas ambientais 

ExaustSo ambiental acumulada 

Filtros ambientais 

Credito de Carbono 

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 protegSo ambiental 

Parceria com organizagoes ambientalistas 

Produtos reciclados 

Programas de educacao ambiental 

Programas de gestao ambiental 

Projetos de gestao ambiental 

Projetos para redugao do consumo de energia 

Projetos para utilizagao/reutilizagao de agua 

Reflorestamento ambiental 

Tecnologia ambiental 

TOTAL 

2. PASSIVOS AMBIENTAIS 2005 2006 2007 2008 2009 

Acidentes ambientais 

Contingencias ambientais 

Degradacao da fauna 

Degradagao da flora 

DegradacSo do solo 

Erosao ambiental 
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Indenizacoes por danos ambientais 

Multas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA natureza ambiental 

Poluicao atmosferica 

PoluicSo das aguas 

Poluicao sonora 

Processos judiciais de danos ambientais 

Provisoes ambientais 

Recuperacao ambiental 

Reserva para contingencias ambientais 

Reservas para protecao ambiental 

Residuo solido 

Residuos nao toxicos 

Residuos para producao de energia 

Residuos reutilizaveis 

Residuos tOxicos 

TOTAL 

3. CUSTOS E DESPESAS AMBIENTAIS 2005 2006 2007 2008 2009 

Controle de emissao de residuos gasosos 

Controle de emissao de residuos liquidos 

Controle de emisscio de residuos sOlidos 

Depreciacao de tecnologia ambiental 

Desperdicio 

Despesas com o meio ambiente 

Despesas manutencao de equipamentos ambientais 

Fabricacao de produtos reciclaveis 

Recuperacao de areas degradadas 

Acidentes ambientais 

TOTAL 

4. RECEITAS AMBIENTAIS 2005 2006 2007 2008 2009 

Receitas de servicos ambientais 

Receitas de vendas de produtos reciclados 

Receita de utilizacao de residuos 

Receita de aproveitamento de gases e calor 

TOTAL 


