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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com as mudancas advindas do avango da tecnologia e a internacionalizagao dos mercados, 
tern se tornado cada vez mais acessivel as informacoes de natureza contabil, possibilitando 
assim, a pubiicacao de dados para diferentes tipos de usuarios. Neste contexto, a 
evidenciacao da contabilidade ambiental tern representado um fator importante para a 
constatagao do sucesso e dos resultados da empresa. Desse modo, o objetivo do presente 
trabalho consiste em verificar o nlvel de evidenciagao dos itens relacionados a 
responsabilidade ambiental da empresa PETROBRAS S/A, entre os anos de 2005 a 2007, 
nos relatorios disponibilizados pela empresa no site da BOVESPA. Para tanto, a pesquisa 
caracteriza-se como um estudo de caso, de natureza exploratoria e qualitativa, 
fundamentado na pesquisa bibliografica e documental. Conclui-se com base nos itens 
evidenciados pela PETROBRAS, que a mesma divulgou informacoes de natureza 
ambiental, entre os anos de 2005 e 2007, sendo estes itens relacionados as receitas 
ambientais, patrimonio liquido e despesas ambientais os menos divulgados. Alem disso, 
observa-se que a empresa divulgou 60,27% dos itens ambientais nos relatorios da 
administracao, 35,62% nas notas explicativas e apenas 4,11% sao evidenciados nas 
demonstrates contabeis. 

Palavras-chave: Responsabilidade Ambiental. Contabilidade Ambiental. Evidenciacao. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

With the changes resulting from the advancement of technology and the internationalization 
of markets has become increasingly accessible to information of an accounting, thereby 
allowing the publication of data for different types of users. In this context, the disclosure of 
environmental accounting has played an important factor for the success of finding and the 
results of the company. Thus, the purpose of this study is to determine the level of disclosure 
of items related to environmental liability of the company PETROBRAS S / A, between the 
years 2005 to 2007, the reports released by the company Web site BOVESPA. For this, the 
search is characterized as a case study, exploratory and qualitative in nature, based on 
literature search and documentary. It is based on the items highlighted by PETROBRAS, 
which it released details of environmental, between the years 2005 and 2007, these items 
related to revenue environment, equity and environmental costs the least available. 
Moreover, it appears that the company reported 60.27% of the items in the reports of 
environmental administration and 35.62% in the explanatory notes and only 4 .11% are 
shown in the financial statements. 

Keywords: Environmental Responsibility. Environmental accounting. Diclosure. 
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1 A P R E S E N T A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No cenario mundial, o ambiente organizational tern passado por diversas mudancas no 

aspecto economico, politico, tecnologico e social, caracterizados por um processo que 

evidencia a unifieacao e internacionalizagao dos mercados. Por sua vez, para que as 

empresas possam sobreviver a tais mudancas, e preciso que elas conhegam o ambiente em 

que se encontram inseridos e atuem com estrategias planejadas, objetivando assim a 

eficacia organizacional, conforme trata Niyama (2007). 

Na area contabil, o termo evidenciar nao se resume a apenas a elaborar notas explicativas 

ou relatorios contabeis, contudo, a principal evidenciacao esta contida nos relatorios formais, 

existindo, portanto, varias forrnas de divulgar informacoes, cuja escolha do metodo depende 

da natureza ou relevancia da mesma. A estrutura das demonstragoes contabeis deve, 

entao, contemplar a maior quantidade de informagoes, evidenciando-se o que for 

considerado para a tomada de decisao. 

Apesar disso, muito se tern discutido sobre transparencia e qualidade na divulgagao das 

informagoes contabeis, tais como, a forma pela qual uma empresa comunica o seu 

desempenho aos usuarios externos mediante demonstragoes contabeis; as informagoes 

divulgadas nas demonstragoes tradicionais parecem nao atender as necessidades dos 

usuarios. Dai a evidenciagao adicional atraves das notas explicativas ou do relatorio da 

administragao. 

Percebe-se que nao existe um nivel de informagio exato, mas suprimentos gerenciais 

retirados da contabilidade para expor as informagoes pertinentes, que venham a ser 

divulgadas com objetivo de ajudar a empresa, fornecendo o processamento de dados que 

gerem informagoes seguras e confiaveis, obtendo assim maior qualidade no processo de 

tomada de decisao. 

Com isso, cresce a relevancia da divulgagao de informagoes como meio indispensavel ao 

processo de comunicagao entre empresas e oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders, ou seja, todos aqueles que 

estao relacionados direta e indiretamente com as atividades da empresa. 

Nesse contexto, a contabilidade pode ser compreendida como um instrumento interessante 

para controlar e proporcionar melhores decisoes sobre atividade da empresa. Esse trabalho 

encontra-se direcionado a um estudo de caso, que aborda a questao da evidenciagao dos 

itens voltados a contabilidade ambiental, uma vez que, a contabilidade em sua forma 
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tradicional, pouco tern divulgado informacoes de natureza ambiental, estas sao evidenciadas 

em conjunto com outras informagoes do tipo financeiro ou operacional. 

Cabe frisar ainda que, os elementos de natureza ambiental possibilitam aos usuarios da 

informagao contabil o acompanhamento dos resultados das entidades, e seu nivel de 

desenvolvimento sustentive), apresentando assim qualidades nas informagoes que auxiliam 

no processo decisorio. 

1.1 DELIMITACAO DO TEMA E PROBLEMAUCA DA PESQUISA 

Com os avangos tecnologicos, torna-se cada vez mais facil a propagagao das informagoes 

contabeis, que permitem atingir diversos tipos de usuarios. Hoje, portanto, a divulgagao de 

demonstragoes, e motivo de grandes discussoes por profissionais contabeis, visto fazer 

parte dos seus objetivos. 

Uma vez que dentre os principais objetivos da contabilidade consiste em fornecer 

informagoes que auxiliem o processo de tomada de decisoes, e isso exige divulgagao 

apropriada de dados financeiros e outras informagoes relevantes. 

Observa-se que a sociedade tern cobrado das empresas atitudes socialmente responsavel, 

no sentido de amenizar os impactos causados ao meio ambiente, haja vista as agressoes 

ambientais divulgadas nos meio de comunicagao constantemente, mas considerando 

tambem o desenvolvimento e crescimento economico sem causar prejuizos no mercado 

financeiro, busca-se desta forma um equilibrio entre economia/meio ambiente. 

Neste sentido, o conhecimento e a divulgagao de itens relacionados a contabilidade 

ambiental mostram-se como um fator que contribui para o crescimento das empresas, e em 

consequencia disso, um maior compromisso socio-ambiental, com isso transparencia na 

divulgagao dos fatos que atingem a sociedade. 

Contudo, as empresas poderao considerar indispensavel o investimento com a 

responsabilidade ambiental, as quais poderao reconhecer a sua importancia em valorizar 

empreendimentos que primem por essa atitude, como um dos elementos essenciais para o 

sucesso da empresa. 

Diante disso, o estudo da empresa Petraleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) no periodo de 

2005 a 2007, se deu em virtude do compromisso e da estrategia que a companhia tern com 
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os princlpios de responsabilidade ambiental, tais como: planejamento, implantacao e 

operacao. 

A PETROBRAS e uma empresa que cresce no pais e uma das grandes petroleiras do 

mundo, com valor de mercado de 112 bilhoes, atua de forma integrada e especializada em 

segmentos relacionados a industria de oleo, gas e energia, e lider no mercado nacional e na 

America Latina. A empresa PETROBRAS cresce no mercado produzindo energia, criando 

novos empregos e oportunidades, desenvolvendo novas tecnologias e atingindo novas 

fronteiras tecnologicas. 

Ciente de seu papel a PETROBRAS tern reforgado seu compromisso com a 

responsabilidade socio-ambiental, atraves de uma variedade de agoes. Nos ultimos tres 

anos, a empresa investiu cerca de R$ 5,2 bilhSes na seguranca ambiental e de suas 

instalagoes, e mais de R$ 18 milhoes em projeto de patrocinio ambiental, exemplo, o Projeto 

TAMAR, Baleia Jubarte e Peixe-Boi, Educando sobre as Aguas: Educagao Ambiental em 

Recursos Hidricos e outras. 

Com base no processo contabil e na forma de evidenciagao, o presente estudo procura 

responder a seguinte questao-problema: "Qual o nivel de evidenciagao contabil dos itens 

relacionados a responsabilidade ambiental da PETROBRAS, entre os anos de 2005 a 

2007?". 

1.2 JUSTIFICATIVA 

No Brasil, as empresas de capital aberto costumam negociar suas agoes em mercados 

financeiros, como a BOVESPA, na qual a empresa de Petraleo Brasileiro, PETROBRAS S/A 

possui agoes negociadas e divulga as informagoes de natureza contabil para os usuarios 

atuais e potenciais, que desejam investir seus recursos financeiros. 

As empresas tern se preocupado cada vez mais em atender a materia legislativa e as 

necessidades dos usuarios das informagoes contabeis, e tambem com o investimento, 

nesse caso prova que esta preocupada com as questoes ambientais. Ao interagir com o 

meio ambiente e extrair seus recursos naturais, a companhia deve prestar contas a 

sociedade sobre o impacto de suas atividades na biosfera e contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida da populagao. 
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Diante disso e do processo relacionado ao crescimento economico e populacional 

desenfreado no planeta, em que os recursos naturais sao finitos, tornou-se evidente a 

necessidade da construcao de um novo modelo de desenvolvimento, o qual deve ser 

orientado pelas politicas de desenvolvimento sustentavel, que atendam as necessidades do 

presente sem comprometer as possibilidades das geracoes futuras em sofrer as 

consequencias. 

Observa-se que a necessidade de atingir esse novo paradigma na analise dos impactos 

ambientais provocados pelas atividades das empresas, tern buscado permitir a 

comparabilidade quanta ao comprometimento da empresa em relagao a questao da 

preservacao, manutencao e recuperacao do meio ambiente. 

Segundo dados extraidos do Balance Social da PETROBRAS (2007), foi investido R$ 1.976 

bilhoes relacionados aos aspectos ambientais de seus processos operacionais, que incluem 

melhoria na gestao das emissoes atmosfericas, reducao do teor de contaminantes nos 

efluentes e gestao de consumo de agua e energia entre outros, tais como: gastos 

ambientais relacionados com a producao/ operacao da empresa; gastos com projetos de 

recuperacao de areas degradas, de reflorestamento, dentre outros; alem de gastos com 

equipamentos e sistemas de controle de poluicao e patrocinios. 

Diante disso, percebe-se que a sociedade pode utilizar os meios de comunicacao para 

monitorar as acoes ernpresariais em prol do meio ambiente. Um exemplo disso pode ser 

observado na reportagem divulgada no "O Estado de Sao Paulo" (2008), em que o CONAR 

(Conselho de Auto-Regulamentacao Publicitaria) profbe anuncios da PETROBRAS sobre 

responsabilidade ambiental, em protesto as d ivu lgates realizadas pela empresa, conforme 

pode ser observado: 

decidiu, por maioria de votos, pela sustacao de duas campanhas 
publicitarias da PETROBRAS que ligam a empresa a acoes ambientalmente 
responsaveis. 0 pedido de analise partiu de um grupo de instituicoes 
governamentais e nao-govemamentais, que acusa a estatal de anunciar um 
comprometimento com o ambiente que nao seria verdadeiro, pois ela resiste 
a reducao da taxa de enxofre no diesel brasileiro a partir de 2009. (O 
ESTADO DE SAO PAULO, 2008) 

Todavia, o comprometimento com as questoes ambientais pode ser insuficiente para 

garantir que as empresas trabalhem de maneira sustentavel e contribuam para a 

preservacao do meio ambiente, por isso deve-se observar a enfase quando se refere a 

responsabilidade ambiental. 
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Este estudo tern a intencao de analisar as principals responsabilidades da PETROBRAS 

com o meio ambiente. A referida empresa atua tanto no mercado nacional, como no 

international, atraves do exercicio de atividades relacionadas a industria de oleo, gas, 

energia. 

Contudo, verifica-se que ha uma grande preocupacao com o meio ambiente no mundo, o 

que demonstra a importancia de se investigar o verdadeiro comprometimento da 

PETROBRAS com os itens de responsabilidade ambiental. 

Para tanto, fez-se necessario estudar itens relacionados aos relatorios anuais de 

administragao e das notas explicativas da referida empresa, no periodo de 2005 a 2007, 

periodo esse em que se constataram acidentes ambientais tais como: vazamento de 

petraleo e derivados poluindo os rios e mares, degradagio da fauna e da flora emissao de 

poluentes na atmosferica como por exemplo o enxofre. 
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1.3 OBJETIVOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Objetivo geral 

Verificar o nivel de evidenciacao contabil dos itens relacionados a responsabilidade 

ambiental da empresa PETROBRAS S/A, que se encontra listada na BOVESPA, entre os 

anos de 2005 a 2007. 

1.3.2 Objetivos especfficos 

• Apresentar os aspectos conceituais sobre evidenciagao e responsabilidade 

ambiental; 

• Levantar os itens relacionados a responsabilidade ambiental da PETROBRAS 

entre os anos de 2005 a 2007; 

• Analisar o nivel de evidenciacao dos itens relacionados a responsabilidade 

ambiental da PETROBRAS entre os anos de 2005 a 2007. 

• 
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1.4 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Os procedimentos metodologicos adotados para a realizagao da presente pesquisa 

indicarao os meio que se fizeram necessaries seguir, para se chegar ao objetivo proposto. 

Segundo Marconi e Lakatos (2007, p.157): "A pesquisa, portanto, e um procedimento formal, 

com metodo de pensamento reflexivo, que requer um tratamento cientifico e se constitui no 

caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais". 

Contudo, esta pesquisa tern o objetivo de buscar respostas questao-problema, a qual 

devera ser pesquisada utilizando- se de metodos cientificos. Para Marconi e Lakatos (2007, 

p. 83): 

O metodo e o conjunto das atividades sistematicas e racionais que, com 
maior seguranga e economia, permite alcancar o objetivo - conhecimento 
validos e verdadeiros -, tracando o caminho a ser seguido, detectando erros 
e auxiiiando as decisoes do cientista. (MARCONI; LAKATOS, 2007 p. 83) 

Diante disso, conveni identificar a realidade a qual a pesquisa se enquadra, de forma a 

colaborar com a consecugao do estudo, usando assim metodos capazes de comparar o que 

e certo ou errado. 

Considerando o problema da pesquisa, predomina-se neste trabalho a natureza qualitativa, 

que segundo aborda Andrade (2002, apud Lopes 2006) este tipo de trabalho preocupa-se 

com os metodos cientificos, com isso, o problema de estudo, buscou observar a questao da 

evidenciacao dos itens voltados a contabilidade ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Classificacao quanto aos meios 

Por esta pesquisa tratar da problematizagao dos niveis de evidenciacao contabil dos itens 

relacionados a responsabilidade ambiental da PETROBRAS, entre os anos de 2005 a 2007, 

entre os procedimentos adotados, utilizou-se da pesquisa bibliografica, buscando 

orientagoes cientificas sobre evidenciagao, demonstrativos financeiros, responsabilidade 

social, meio ambiente e contabilidade ambiental, bem como de um estudo documental, para 
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proceder com o levantamento e analise das informagoes contidas nos Relatorios anuais e 

Notas explicativas publicadas pela PETROBRAS, no periodo. 

Por sua vez, a presente pesquisa pode enquadrar-se como um estudo de caso, que 

segundo Gil (1999, p. 73, apud Lopes 2006, p.119): "O estudo de caso e caracterizado pelo 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira a permitir conhecimentos 

amplos e detalhados do mesmo". 

Dessa forma, a pesquisa realizada neste trabalho utiliza-se um estudo de caso, objetivando 

conhecer a fundo o objeto de estudo e ampliar a visao acerca dos temas relacionados a 

PETROBRAS. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.2 Classificacao quanto aos fins 

Esta pesquisa classifica-se quanto aos fins como descritiva, uma vez que estuda as 

variaveis em relacao a analise e interpretagao dos fatos. 

Diante do exposto, caracteriza-se como descritiva por abordar a descrigao dos fenomenos 

relativos a evidenciagao da contabilidade ambiental na Companhia de Petraleo. 

1.4.3 Ferramentas de coleta de dados 

Para Marconi e Lakatos (2007, p. 167), o processo de coleta dos dados representa a "etapa 

da pesquisa em que se inicia a aplicagao dos instrumentos elaborados e das tecnicas 

selecionadas, a fim de se efetuar a coleta de dados previstos". 

Contudo, os dados obtidos para realizagao desta pesquisa iniciou-se com a visita ao 

enderego eletronico da BOVESPA, por meio do qual se extraiu as demonstragoes contabeis, 

relatorios da administragao e notas explicativas dos exercicios de 2005 a 2007. 

Cabe frisar, que os dados coletados com o estudo junto aos referidos elementos, basearam-

se na observagao de aspectos relacionados aos ativos ambientais, passivos ambientais, 

patrimonio liquido, despesas ambientais e receitas ambientais (conforme apendice). 
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Por sua vez, os elementos elencados no instrumento de coleta podem ser considerados 

fidedignos, haja vista, que os mesmos passam peio processo de auditoria e que para a sua 

exposicio junto ao mercado de capitals, faz-se necessario possuir um parecer de auditoria 

independente, emitido por profissionais registrados na CVM. 
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2 R E F E R E N C I A L T E O R I C O 

Conforme se encontra vinculado nos meios de comunicagao, e cada vez mais comum a 

preocupagao das empresas e da sociedade com o desenvolvimento economico-sustentavel, 

no qual se percebe a importancia da contabilidade face aos problemas de reconhecimento, 

mensuracao e evidenciacao de itens ambiental nas demonstragoes e demais relatorios 

contabeis. 

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL: DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO 

AMBIENTE 

Segundo, Carvalho (2007, p. 1) o "desenvolvimento economico sem um compromisso com o 

capital social torna-se desumano e provoca exclusao social e impactos ambientais que 

afetam a geracao atual e as futuras", mas para que exista desenvolvimento sustentavel e 

necessaria a participacao de todas as agoes sociais e ambientais, com o objetivo de atender 

as necessidades do presente sem prejudicar as geragoes futuras. 

O compromisso com a responsabilidade social e ambiental, atraves de agoes direcionadas a 

integragao de principios sociais as atividades empresariais, tern levado em consideragao a 

importancia da questao ecologica, em que o meio ambiente e suas alteragoes podem 

influenciar a vida humana, inclusive sob o ponto de vista economico. 

As mudangas sofridas pelo meio-ambiente estao afetando a vida dos seres humanos, e as 

empresas preocupadas com isso e com o proposito de atender as perspectivas da 

populagao estao buscando cada vez mais solugoes que minimizem os problemas 

relacionados ao meio ambiente. Diante disso, observa-se a preponderancia da 

conscientizagao ambiental, haja vista que os recursos naturais sao limitados e nao podem 

ser desperdigados, sob pena de comprometimento do equilibrio ecologico de nosso planeta. 

Percebe-se com isso, que o registro e o controle sistematico das informagoes contabeis 

acabam por contribuir de forma positiva no campo de protegao ambiental, com dados 

economicos e financeiros resultantes das interagoes de entidades que se utilizam da 

exploragao do meio ambiente. Os novos modelos economicos sao constituidos por 
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possibilidades futuras com base no iimite da natureza, potencial ecologico e criatividade 

humana. 

Atualmente os reflexos nocivos da atividade humana geram uma realidade inegavel, pois 

todo o processo produtivo acaba por incorrer em mudancas que atinjam a repercussao do 

meio ambiente e o acumulo destes efeitos quanto a prejuizos visiveis, e que de acordo com 

Braga (2007, p. 1): 

O meio ambiente e um elemento essencial para a vida e por isso deve ser 
tratado como um tema transversal de responsabilidade social e ambiental 
nas empresas, porque envolve alem do proprio meio (visao ecologica) todas 
as relacoes deste com o homem. (BRAGA, 2007, p. 1) 

Diante do processo de industrializacao tern refletido no processo de competitividade, haja 

vista a existencia da lei da oferta e da procura, Outro efeito no processo de industrializagio 

volta-se para o problema da degradacao do meio ambiente, o que tern exigido dos gestores, 

um posicionamento diferenciado, em que se observa a questao da reavaliacao dos 

conceitos na maneira de administrar, em fungao de um desenvolvimento sustentavel. 

As empresas devem, entao, incorporar nos itens que integram o processo de tomada de 

decisao a questao do meio ambiente, ligado a responsabilidade social, ressaltando ao ponto 

pertinente a preservacao do meio ambiente. Um exemplo disso pode ser observado quanto 

as discussoes acerca da preservagao, controle e manutencao do meio ambiente. 

A todo o momento podem-se observar campanhas publicitarias noticiando a preocupacao da 

populacao em relagao a escassez e desperdicio de recursos naturais, como tambem a 

preocupagao com a qualidade de vida dos trabalhadores. 

Para Carvalho (2007, p. 33): 

A implementacao do desenvolvimento sustentavel ocorre baseada na 
eficacia (producao de resultado), porem sem perder de foco a geracao do 
bem estar do indivfduo e o respeito a sua cultura. A partir do momento em 
que o centra das atengSes torna-se a pessoa e nao, o lucro, acredita-se que 
os primeiros passos estao sendo dado rumo a sustentabilidade. 
(CARVALHO, 2007, p.33) 

O desenvolvimento sustentavel depende da questao do planejamento e do reconhecimento 

de que os recursos naturais sao flnitos. E interessante notar que a discussao acerca do 

desenvolvimento sustentavel prima pela qualidade e nao a quantidade, tais como: redugao 

do uso de materias-primas, produtos e o aumento da reciclagem, cuja proposta da 
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sustentabilidade observa a tentativa de construir um novo modelo de racionalizagao 

produtiva. 

Observa-se ainda a preocupacao com a poluigao do ar, da agua e dos resfduos toxicos, 

bem como da poluigao sonora e visual, e da responsabilidade para com as minorias e a 

seguranga dos funcionarios. Tais areas sao importantes para todas as empresas, mesmo 

que elas assumam somente a abordagem da obrigagao social para a responsabilidade 

social e estando cada uma dessas areas, uma obrigagao legal que deve ser seguida tendo 

assim os primeiros passos para uma sociedade sustentavel. 

Segundo Gonzalez (2002, p. 27 apud Tinoco e Kraemer 2006, p. 29), a questao da 

responsabilidade social: 

Numa epoca em que se almeja o desenvolvimento sustentavel, nada mais 
natural do que discutir como as empresas podem alcanga-lo. Isso implica 
tomar consciencia e adotar atitudes praticas de responsabilidade social, e 
principalmente, analisar as agoes corporativas do Balance Social. 
(GONZALEZ, 2002, p.27 apud TINOCO; KRAEMER 2006, p. 29) 

Para tanto, percebe-se a importancia dos assuntos ambientais nas empresas em termos de 

responsabilidade social, do consumidor, desenvolvimento de produtos e consideragoes 

contabeis, haja vista as obrigagoes e manutengao de informagoes ambientais que atendam 

as perspectivas da sociedade. 

Diante do exposto, atividade economica e o meio ambiente tern observado a questao do 

bem estar social como tripe basico para o desenvolvimento sustentavel, em que se faz 

necessario trazer a discussao da sustentabilidade para o campo das relagoes sociais. Nao 

se tratando, por sua vez, de uma sustentabilidade quanto aos recursos e ao meio ambiente, 

mas como formas sociais de apropriagao e uso desses recursos, com o proposito de criar 

condigoes que possam desenvolver a sua capacidade de afirmacao politica, bem como 

formular seus prqjetos de viabilizagao socio-ambiental. 

2.2 CONTABILIDADE AMBIENTAL 

A contabilidade e tida como uma das ciencias mais antigas do mundo, nao se sabe o 

momento preciso que surgiu, mas tern o objetivo de quantificar a riqueza humana, ou seja, o 

patrimonio. 
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Com o passar dos anos, a contabilidade acabou por evoiuir e interferir na economia, 

percebendo essa evolucao atraves das tecnicas (identificacao, mensuragio e evidenciacao) 

e dos fatos contabeis. Contudo, a contabilidade apresenta uma forma sistematica de registro 

e controle, que visa contribuir com o campo de protegao ambiental, atrelado a informacoes 

economicas e financeiras resultantes das interacoes da empresa com relagao a exploragao 

do meio ambiente. 

Nesse sentido, a contabilidade ambiental configura-se como um registro relacionado ao 

patrimonio (bens, direitos e obrigacoes) de determinada entidade, em que o papel 

fundamental da contabilidade ambiental volta-se para fornecer e divulgar informacoes aos 

seus usuarios sobre questoes ambientais, com intuito de auxiliar na preservagao e 

sustentabilidade da mesma. 

Segundo Tinoco e Kraemer (2006, p. 148): 

A contabilidade e o veiculo adequado para divulgar informacoes sobre o 
meio ambiente. Esse e um fator de risco e de competitividade de primeira 
ordem. A nao inclusao dos custos, despesas e obrigagoes ambientais 
distorcera tanto a situagao patrimonial como a situagao financeira e os 
resultadosda empresa. (TINOCO; KRAEMER, 2006, p. 148) 

A contabilidade ambiental busca evidenciar as informagoes aos usuarios internos e 

externos referentes aos eventos ambientais que causam mudangas na situagao patrimonial 

e financeira das empresas, e que de acordo com Carvalho (2007, p. 124) a "contabilidade 

dispoe dos meios, instrumentos e principios necessarios a evidenciagao dos fatos 

ambientais". 

Diante disso, observa-se que a contabilidade utiliza instrumentos uteis ao processo de 

divulgagao das informagoes contabeis, como acontece a exemplo do balango ambiental, em 

que constam as demonstragoes das contas, relativas ao patrimonio do meio ambiente, tais 

como: as contas de investimentos e aplicagoes no meio ambiente, os gastos e as receitas. 

Para Carvalho (2007, p. 40): "Os usuarios da informagao contabil buscam, portanto, uma 

tradugao dos beneffcios e maleffcios, causados ao meio ambiente, bem como os efeitos 

destes no patrimonio das entidades atraves da expressao monetaria". 

A contabilidade funciona como um meio adequado para o fornecimento de informagoes 

pertinentes ao processo de tomada de decisao dos usuarios, que se encontram 

interessados em conhecer o processo de atuagao das empresas em relagao as perspectivas 

do meio ambiente, por meio da apresentagao monetaria da preservagao e/ou destruigao do 
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meio ambiente, causado pelas empresas e avaliado quantitativamente dentro das acoes 

desenvolvidas pelas entidades. 

Todavia, a contabilidade e imprescindivel para o processo de tomada de decisao e para 

avaliacao das politicas ambientais, pois a mesma e responsavel por gerar informagoes 

relevantes aos administradores de qualquer entidade, bem como possibilita a identificagao d 

os custos, despesas e possiveis receitas ambientais relacionada a atividade da empresa e 

demonstra todo o patrimonio ambiental da mesma, ou seja, ativo e passivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 Ativo ambiental 

Conforme trata Carvalho (2007, p. 127): "Ativos ambientais sao considerados todos os bens 

e direitos da entidade, relacionados com a protegao, preservagao e recuperagao ambiental, 

e que estejam aptos a gerar beneffcios economicos futuros para entidade". 

Os ativos ambientais representam os bens e direitos destinados a atividade de 

gerenciamento ambiental das empresas, e o termo beneffcios futuros esperados segundo 

Carvalho (2007) indica que qualquer definigao de ativo, espera-se os beneffcios futuros 

obtidos atraves de sua propriedade, controle e posse das entidades. 

Cabe frisar, que os ativos ambientais dividem-se nos seguintes subgrupos: ativo circulante 

(estoques ambientais); ativo permanente (investimento ambiental, imobilizado ambiental, 

depreciagao acumulada ambiental, amortizagao acumulada ambiental, exaustao acumulada 

ambiental e diferido ambiental). 

Para Tinoco e Kraemer (2006, p. 176) os ativos ambientais representam "os bens adquiridos 

pela companhia que tern como finalidade de controle, preservagao e recuperagao do meio 

ambiente", e o que se constata, e que os ativos adquiridos pelas empresas (bens e direitos) 

tenham capacidades de gerar beneffcios economicos em periodos futuros, objetivando 

assim a preservacao, protegao e recuperagao e controle ambiental, ou seja, gerar beneffcios 

para a entidade no processo de produgao ou no gerenciamento ambiental. 
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2.2.2 Passivos ambientais 

Contudo as questoes conceituais observadas para os ativos ambientais podem ser 

identificadas tambem no passivo, e que segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p. 283) 

representam: 

Sacrificios futuros provaveis de beneffcios economicos decorrentes de 
obrigagoes presentes de uma dada entidade, quanto a transferencia de 
ativos ou prestacao de servicos a outras entidades no futuro, em 
consequencias de transacoes ou eventos passados. (HENDRIKSEN; VAN 
BREDA, 1999, p. 283) 

Dessa forma o passivo represents a obrigagao que a empresa assume com terceiros, como 

por exemplo, contas a pagar impostos a pagar, financiamentos, emprestimos e outros. Para 

Ribeiro e Lisboa (2000, p. 9 apud Carvalho, 2007. P.43), os passivos ambientais 

representam: "Obrigagoes que exigirao a entrega de ativos ou a prestagao de servigos em 

um momento futuro, em decorrencia das transacoes passadas ou presentes que envolveram 

a empresa e o meio ambiente". 

Face ao exposto, o passivo ambiental represents as obrigagoes, destinadas a aplicagao em 

agoes de controle, preservagao e recuperagao da empresa junto ao meio ambiente, seja ela 

contraida voluntariamente e/ ou involuntariamente, o que consiste, na agressao que a 

empresa faz ao meio ambiente, em consequencia disso a empresa area com montantes 

para compensar os atos de degradagao ao meio ambiente. 

Contudo, de acordo com Carvalho (2007, p. 133 -134): 

A observancia a alguns aspectos do tipo de obrigagao que a empresa tern 
com meio ambiente tais como (a extragao de recursos naturais, a aplicagao, 
as agoes de controle, preservagao e recuperacao), isto e a responsabilidade 
que as entidades assumem como o meio ambiente e a manutencao no 
gerenciamento do mesmo, requerem fatores e pessoas que contribuam 
para a sua realizacao. (CARVALHO, 2007, p.133 -134) 

Todavia no momento em que as empresas utilizam os recursos do meio ambiente, os 

mesmos tern obrigagao contraida em aplicar em agoes de controle, preservagao e 

recuperacao dos efeitos sobre o meio ambiente causados pela suas operagoes. 
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2.2.3 Receitas ambientais 

Entende-se que receitas, representam os recebimentos de capitais que ocorrem atraves da 

venda de bens e servigos pelas empresas, como tambem atividades como aplicacoes 

financeiras e vendas de ativos permanentes. 

Para o FASB (apud Hendriksen e Van Breda, 1999, p. 225) representam: 

Receitas sao entradas ou outros aumentos de ativos de uma entidade, ou 
liquidacoes de seus passivos (ambos), decorrentes da entrega ou produgao 
de bens, prestagao de servigos, ou outras atividades correspondentes a 
operagoes normais ou principals da entidade. (FASB apud HENDRIKSEN; 
VAN BREDA, 1999, p. 225) 

As receitas ambientais, conforme trata Carvalho (2007, p. 142) representam "recursos 

auferidos pela entidade, em decorrencia da venda de seus subprodutos ou de materials 

reciclados". Contudo, cabe frisar que esse tipo de receita represents os recursos da 

empresa que geram um acrescimo no ativo atraves de venda de produtos elaborados a 

partir de sobras de insumos usados no processo produtivo. 

A observancia da gestao ambiental que nao tern objetivo de gerar receita para a entidade, 

mas sim desenvolver politicas responsaveis com os problemas ambientais, haja vista que 

isso nao sinaliza que as empresas possuam algum proveito economico no processo. 

Para Tinoco e Kraemer (2006, p. 187-188), 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; receitas de aproveitamento de gases e calor; redugao 
do consumo de energia; reducao do consumo de energia; reducao do 
consumo de agua; faturamento total da empresa que se reconhece como 
sendo devida a sua atuagao responsavel com o meio ambiente. (TINOCO; 
KRAEMER, 2006, p. 187-188) 

Todavia, percebe-se que as receitas ambientais resultam de atitudes socialmente 

responsaveis como o aproveitamento ou venda de produtos reciclados, cujas empresas, 

devem buscar problemas relacionados ao desperdicio, contribuindo dessa forma para a 

obtengao das receitas. 
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2.2.4 Despesas, custos e perdas ambientais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conforme Carvalho (2007, p. 14) as "despesas ambientais sao todos os gastos efetuado 

pela empresa que tenham relagao com o meio ambiente". Cabe frisar que os gastos podem 

esta ligados as despesas ou aos custos, uma vez que nem todos os gastos sao 

contabilizados .pelas empresas. 

Quando os gastos sao utilizados de forma direta na produgao sao classificados de custos, 

sob a forma indireta caracterizam-se- como despesas. Haja vista que as despesas 

ambientais representam gastos com o gerenciamento ambiental na area administrativa 

(recursos humanos, compras, financeiro), em que se observa que os setores devem 

desenvolver atividades relacionadas a protegao do meio ambiente da entidade e que nao 

estejam ligados diretamente com a atividade produtiva da empresa. 

De acordo com Tinoco e Kraemer (2006, p. 186), as despesas ambientais devem esta 

atreladas ao processo produtivo, em que se observa a: 

ocasionada pela prevengao de contarninagao relacionada com as atividades 
operacionais atuais; tratamento de residuos e vertidos; tratamento de 
emissoes; descontaminagao; restauracao; materials auxiliares e de 
manutencao de servigos; depreciagao de equipamentos; exaustao 
ambientais; pessoal envolvido na produgao; pessoal envolvido na 
produgao; gestao do meio ambiente; investigacao e desenvolvimento; 
desenvolvimento de tecnologias mais lirrtpas; auditoria ambiental. (TINOCO; 
KRAEMER, 2006, p. 186) 

Cabe frisar, que as despesas ambientais sao necessariamente despesas com a prevengao, 

protegao ou adequagao do processo produtivo para atender as exigencias legais e sociais. 

As organizagoes precisam, entao, determinar suas despesas ambientais, pois sao 

informacoes importantes aos administradores, com o objetivo de verificarem se existem 

valores relativamente altos e estudar meios de reducao dos mesmos. 

No entanto, os gastos devem ser contabilizados no mesmo exercicio, quando usado pelas 

empresas no sentido de recuperagao e preservagao ambiental, que segundo, Tinoco e 

Kraemer (2006, p. 168), relatam que os "custos ambientais sao apenas um subconjunto de 

um universe mais vasto de custos necessarios a uma adequada tomada de decisoes". 

Para tanto, os custos ambientais que integram o sistema de eventos e transagoes 

economico-financeiro deve refletir a interagao da empresa com o meio ambiente, e que de 

acordo com Carvalho (2007, p. 139-140) representam: 
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Custos de reciclagem de materials; gastos com depreciacao e amortizagao 
dos ativos ambientais; gastos relacionados com preservacao e recuperacao 
de areas contaminadas ou degradadas; materials utilizados na preservacao 
ou recuperagao ambiental; salarios e encargos do pessoal empregado 
diretamente na area ambiental da entidade. (CARVALHO, 2007, p. 193-140) 

Diante disso, os custos ambientais representam o esforgo direto ou indireto vinculado a 

qualquer gasto, relativo a bens e/ou servigos que tern por objetivo a preservagao e protegao 

do meio ambiente, em que se observa a evolugao dos gastos, custos e despesas, sem que 

necessariamente sigam todas as etapas. 

Para que se tenha um melhor entendimento sobre perdas ambientais, faz-se necessario 

primeiramente saber o que sao perdas, que segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p. 

223), representam "perdas sao perifericas as atividades da empresa, ou seja, as perdas sao 

gastos supervenientes as atividades da empresa, algo imprevisivel". 

Para Ribeiro (2005, p. 57, apud Carvalho 2007, p. 64), as perdas ambientais "sao gastos 

que nao proporcionam beneffcios para a empresa", ou seja, os recursos que a empresa 

emprega sem perspectiva de beneffcios, como ocorre com as multas punitivas, devido a 

inadequagao, a legislagio vigente e tambem aqueles despendidos na recuperagao e 

efluentes provenientes da atividade da empresa. 

2.3 EVIDENCIACAO 

A evidenciagao de informagoes contabeis confiaveis possibilita aos usuarios, condigoes 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. 

Cabe frisar, que o termo evidenciagao, segundo ludfcibus (2006) consiste em tentar tomar 

claro, os dados produzidos pela contabilidade, por meio do seu adequado tratamento e 

posterior transformagao em informagoes passfveis ao processo de tomada de decisao, de 

forma clara e compreensiva. 

A evidenciagao dos itens contabeis funciona como um meio de divulgagao dos resultados 

proferidos por uma empresa, sob o qual se torna possfvel proceder com a analise da 
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situagao economica e financeira de uma empresa e cujas informagoes sao expostas por 

meio das demonstragoes contabeis, quadras suplementares, notas explicativas e relatorios 

da administragao. 

Segundo Tinoco e Kraemer (2004, p. 256): 

Divulgar informagoes do desempenho economico, financeiro, social e 
ambiental das entidades aos parceiros, oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders, considerando que 
os demonstratives financeiros e outras formas de evidenciagao nao devem 
ser enganosos. (TINOCO; KRAEMER, 2004, p. 256) 

Para tanto, faz-se necessario compreender que a divulgagao das informagoes de natureza 

contabil, torna-se cada dia mais abrangente nos relatorios, e face ao cenatio atual, percebe-

se que os usuarios das demonstragoes contabeis buscam cada vez mais por informagoes 

qualitativas que possibilitem uma tomada de decisao adequada. 

Segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p. 512) a divulgagao de demonstragoes contabeis 

propicia "a veiculagao de informagao financeira a respeito de uma empresa dentro de um 

relatorio financeiro", geralmente o relatorio anual. 

A contabilidade funciona como um sistema de informagao e avaliagao que prover aos 

usuarios da informagao contabil, condigoes de conhecer a empresa, por meio dos 

detalhamentos das contas e analise dos instrumentos contabeis, haja vista que os relatorios 

contabeis procuram divulgar informagao tanto de natureza financeira, como nao-financeira. 

Nesse contexto, o papel da contabilidade e produzir informagoes que atendam as 

necessidades dos seus atuais e potenciais usuarios, sejam eles internos ou externos a 

empresa, a fim de possibilitar condigoes para que eles conhegam como a empresa opera e 

quais sao suas tendencias futuras. Diante disso, o Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC), por meio da Resolugao 774, de 16 de dezembro de 1994, admite que a contabilidade 

deva ter como objetivo: 

Prover os usuarios com informagoes sobre aspectos de natureza 
economica, financeira e flsica do patrimonio da entidade e suas mutagoes, o 
que compreende registros, demonstragoes, analises, diagnosticos, 
expressos sob a forma de relates, pareceres, tabelas, planilhas e outros 
meios. (CFC, RESOLUCAO 774, de 16 de dezembro de 1994) 

Face ao exposto, percebe-se que ha a necessidade de se conhecer e entender os conceitos 

relacionados a contabilidade e finangas, para que se possa extrair deles, as informagoes 

necessarias, aos mais diversos tipos de usuarios, que possuem niveis de interesse e 

conhecimento diferenciados. 
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Para ludicibus, Martins e Gelbecke (2006, p. 75): 

Os usuarios tanto podem ser internes como externos e, mais ainda, com 
interesses diversificados, razao pela quais as informacoes geradas pela 
entidade devem ser amplas e fidedignas e, pelo menos, suficiente para a 
avaliaeao da sua situagao patrimonial e das mutagSes sofridas pelo seu 
patrimonio, permitindo a realizacao de inferences sobre o seu futuro. 
(lUDlCIBUS; MARTINS; GELBECKE, 2006, p. 75) 

No atual contexto da economia, em que a sociedade vem exigindo das empresas uma 

atitude socialmente responsavel, verifica-se que se faz necessario que as mesmas 

expressem em suas demonstragoes a realidade da empresa e suas relagoes com a 

sociedade e o meio ambiente sob o qual atua. 

As empresas, nem sempre se utilizam dos preceitos normativos para elaborar as 

demonstragoes contabeis, vista a falta de obrigatoriedade percebida em algumas situagoes 

em que as empresas se configurem como sociedades por agoes (anonima e em comandita 

por agoes), de capital aberto e fechado. 

A contabilidade, deve entao evidenciar as informagoes de origern ambiental, mesmo que 

elas possam prejudicar o desempenho da empresa junto ao mercado, e gerar problemas 

quanto a confiabilidade de suas atividades operacionais. 

O relatorio da administragao e um exemplo de como a empresa pode divulgar suas 

informagoes, quanto as perspectivas de continuidade e de agao socio-ambiental, pois esse 

instrumento possui uma linguagem mais accessivel e que pode atingir a um maior numero 

de usuarios. 

Para Ribeiro (2005, p. 107), a contabilidade "normalmente, iimita-se a apresentar dados 

qualitativos e sujeitos, portanto, a certa dose de subjetivismo e as conveniencias da 

empresa". 

Diante do exposto, as empresas se comunicam atraves das demonstragoes contabeis 

podendo determinar o seu sucesso ou fracasso ao buscar recursos junto aos investidores, 

acionistas e credores. Assim, a contabilidade busca fornecer informagoes economico-

financeiras que possam atrair investidores e possibilitar angariar recursos que venham a 

viabilizar o desenvolvimento e expansao da empresa. 

Todavia, nao revelar dados ou fornece-los de forma excessiva pode incorrer em prejuizos 

para o processo de comunicagao, o que mostra a necessidade de que das demonstragoes e 

relatorios contabeis, atendam as caracteristicas qualitativas da informagao. 
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2.3.1 Divulgar para quem? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O conhecimento sobre o perfil do usuario da informagao e importante, para que os 

contadores possam gerar informagoes diferenciadas a cada um deles. Por isso a indagagao 

"para quem divulgar", dentro de uma visao tradicional e de que os relatorios financeiros 

devem se destinar aos investidores em geral, credores, fontes de financiamentos, dentre 

outros. 

Para o FASB (apud Hendriksen e Van Breda, 1999, p. 511): "A divulgacao financeira deve 

fornecer informagao utii a tomada de decisoes racionais de investimento, concessao de 

credito etc. por investidores e credores atuais e futuros, bem como outros usuarios". 

As informagoes contabeis devem atender aos usuarios atuais e potenciais, cujas 

necessidades sao diferenciadas. O objetivo da divulgagao das demonstragoes para os mais 

diversos tipos de usuarios pode ser considerado visivel, e as informagoes dadas aos grupos 

como (funcionarios, cliente e ao publico em geral) nem sempre sao detalhadas o suficiente 

para atender as suas necessidades, e isso se da em virtude da ausencia de conhecimento 

especifico. 

Segundo Yamamoto e Salotti (2006, p. 7): 

A informagao contabil pode afetar o comportamento tanto de usuarios 
quanto de seus provedores, uma vez que a tendencia natural dos usuarios e 
exigir um numero cada vez maior grau de precisio possivel e em menor 
espago de tempo. (YAMAMOTO; SALOTTI, 2006, p. 7) 

Todavia, os investidores sao vistos como o principal grupo ao qual se destinam as 

informagoes divulgadas pelas empresas, pois o mesmo tern necessidade de elementos 

precisos, neutros e compreensivos, para avaliar os riscos relativos de cada empresa, ja os 

credores e orgaos governamentais tern poder para obter informagoes que necessitam 

elementos que possam auxiliar os usuarios no processo de tomada de decisao. 

Para Hendriksen e Van Breda (1999 p. 512): 

A responsabilidade de divulgagao que identificamos e generica, destinada a 
informar em carater geral todos os usuarios alem de encarregados do 
controle e da gestao da organizagao, Em sintese, nos preocupamos com 
relatorios de finalidades genericas, destinadas a aplicagoes gerais. 
(HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999, p. 512) 
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A contabilidade como instrumento de divulgacao de informacoes de natureza contabil, visa 

fornecer elementos que permitam aos varios grupos de usuarios (socios, acionistas, 

administradores, bancos, govemo e pessoas fisicas e outros) tomarem decisoes por parte 

dos investidores que negociam junto ao mercado de capitals. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2 Nfveis de divulgagao 

As informagoes divulgadas por meio dos relatorios contabeis devem ser evidenciadas de 

modo que os usuarios entendam a situagao da empresa e possam avaliar de forma 

adequada o ambiente economico, social e politico no qual a empresa encontra-se inserida, 

com o proposito de se adaptar as oportunidades de mercado, bem como proporcionar 

melhores condigoes para a captagao de recursos. 

Os relatorios financeiros devem ser compreensiveis, para os usuarios que possuem pouco 

conhecimento a respeito da linguagem contabil e as atividades economicas que estao sob 

analise. A apresentagao de informagoes a serem divulgadas depende do receptor, e o nivel 

de divulgagao se vincula diretamente ao padrao desejavel da informagao. Para tanto, 

Hendriksen e Van Breda (1999), apresentam tres pontos de analise, que devem englobar a 

questao da divulgagao adequada, justa e completa. 

O nivel de divulgagao que tern maior enfase encontra-se relacionado a questao da 

divulgagao adequada, o que pressupoes um volume minimo de informagoes, com o objetivo 

de se evitar que as demonstragoes contabeis omitam informagoes e prejudiquem o processo 

de tomada de decisao. 

A observancia da divulgagao justa tern objetivo etico de tratamento equitativo, ou seja, que 

preve o tratamento justo e igualitario de todos os usuarios da informagao. 

Ja a divulgagao completa refere-se a informagao relevante, que para alguns estudiosos 

Hendriksen e Van Breda (1999), englobam informagoes superfluas e inadequadas, haja 

vista que o excesso de tais informagoes pode ser prejudicial, e que detalhes sem 

relevancias acabam por ocultar pontos importantes, bem como diflcultar a interpretagao do 

conteudo dos relatorios. 

Observa-se que esses conceitos sao bem proximos e que nao existe uma diferenga entre 

eles, caso seja aplicado dentro de um contexto apropriado, o objetivo da evidenciagao volta-
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se a apresentagao de informagoes relevantes aos usuarios, com o proposito de ajuda-los na 

tomada de decisao, com a limitagao de que os beneficios devam superar os custos. 

Para Yamamoto e Salotti (2006 p.11): 

Os niveis de divulgagao de informagoes contabeis dependem de alguns 
fatores externos a empresa, dentre os quais se destacam: o ambiente; o 
grau de exigencia de seus usuarios; informagoes advindas de setores da 
sociedade e de seus proprios pares; a divulgagao de dados 
socioeconomicos da populagao e de diversos setores do govemo, como 
arrecadagao, investimentos e a existencia de mercados de capitais 
estruturada. (YAMAMOTO; SALOTTI, 2006, p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 11) 

Percebe-se com isso, que pode haver outras formas para auxiliar as informagoes contabeis 

com custo bem menor do que se fosse fornecida pelas empresas em demonstragoes 

contabeis, mas essas devem sempre se caracterizar como informagoes relevantes e uteis 

que ajuda na tomada de decisao e no sistema financeiro-economico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.3 Formas de divulgagao 

Segundo Hendriksen e Van Breda (1999) nao existe uma forma de divulgagao das 

informagoes contabeis adequada, haja vista, que tais elementos sao apresentados em sua 

maioria, devido a necessidade de se atender as exigencias emanadas pelo Poder Publico. 

Percebe-se que existe um sistema de padronizagao, com maior nivel rnundial, e o ISO 

14000. Esta represents uma serie de normas desenvolvidas pela International Organization 

for Standardization (ISO) e que estabelecem diretrizes sobre a area de gestao ambiental 

dentro de empresas. 

De acordo com Hendriksen e Van Breda (1999 p. 518), "considera-se importante a 

apresentagao de maiores detalhes a respeito dos varios segmentos de atividade de uma 

empresa". 

Contudo, nao existe uma forma adequada para que se evidenciem as informagoes das 

empresas de forma detalhada aos usuarios podem ser elencados atraves das 

demonstragSes contabeis, dos relatorios da administragao, das notas explicativas entre 

outras. 
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Para ludicibius (2006. p 126) a evidenciacao se refere a todo o conjunto das demonstrates 

contabeis, varias formas de realizar a evidenciagao estao disponiveis: "Forma e 

apresentagao das demonstragoes contabeis; informagao entre parenteses; notas 

explicativas; quadras e demonstratives suplementares; comentarios do auditor; e relatorio da 

administragao". 

Assim, deve-se estabelecer uma forma de gerar informagoes que satisfaga as necessidades 

dos diversos usuarios, conscientes de que eles necessitam de seguranga e de 

confiabilidade dos dados contabeis. 

Diante disso, cabe frisar que diversos fatores podem afetar o processo de divulgagao das 

demonstragoes contabeis, como pode ser observado nos pontos apresentados a seguir: 

2.3.3.1 Previsoes financeiras 

As previsoes de origem financeira, muitas vezes sao consideradas como tendencia, 

podendo ser uteis ou nao para os investidores, e ao se inserir no mercado, percebe-se que 

os administradores tern o interesse de divulgar informagao quando ha previsoes positivas, 

em detrimento de outras que possam se mostrar como negativas, que possam prejudicar o 

seu desempenho junto ao mercado. 

Segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p. 519): 

Com a publicagao da previsao de dados de contabilidade financeira e outros 
a respeito da empresa; e necessario que as premissas basicas da economia 
e de fatores externos sejam divulgados para os usuarios das previsoes 
possam julgar melhor a confiabilidade dos dados expostos. (HENDRIKSEN; 
VAN BREDA, 1999, p. 519) 

Para tanto, publicar informagoes relacionadas ao desempenho economico-financeiro da 

empresa, bem como outras informagoes sobre suas perspectivas de crescimento, se mostra 

importante para que os usuarios possam tomar decisoes acertadas e embasadas em 

informagoes confiaveis fornecidas pela empresa. 

De acordo com Hendriksen e Van Breda (1999, p. 519): o "processo de previsao requer 

avaliagoes subjetivas alem da analise de um grande numero de variaveis e premissas". 

Acredita-se que o investidor pode compreender as suposigoes e avaliagoes. 
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Neste contexto, as empresas devem estar atentas a previsao de dados divulgados para os 

usuarios, uma vez que os investidores julgam a confiabilidade de dados expostos, bem 

como das mudancas economicas. 

2.3.3.2 Polfticas contabeis 

A maneira pela qual uma empresa divulga suas demonstragoes contabeis e apresenta a sua 

situagao economico-financeira, observa a questao da politica contabil, que por sua vez, 

costuma ser determinadas pelas autoridades regulamentadoras, tais como o CFC, quando 

cumpre o papel de normatizagao contabil, a CVM, BANCEN e o IBRACON, dentre outros, 

quando cumpre o papel regulamentador e fiscalizador, cujas politicas acabam por serem 

adotadas pelas empresas. 

Para Hendrikson e Van Breda (1999, p. 520): "A divulgacao de politicas contabeis nao 

obstante pode ser de alguma ajuda ao permitir uma interpretagao melhor das 

demonstragoes financeiras de qualquer empresa". 

Nesse contexto, as empresas acabam por tornarem publicas as politicas 
contabeis adotadas, com o proposito de melhorar as informagoes fornecidas 
por meio das demonstragoes contabeis e consequentemente influenciar de 
forma favoravel no processo decisorio dos usuarios das informagoes 
contabeis. (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999, p. 520) 

Dessa forma, o Conselho de Principios Contabeis em seu parecer n°22 (apud, Hendriksen e 

Van Breda, 1999, p. 520): concluiu que "a informagao sobre polfticas contabeis utilizadas e 

necessaria para uma apresentagao adequada das demonstragoes financeiras". 

Contudo, nas empresas as polfticas contabeis devem abranger todo o universe de usuarios 

das informagoes, tais como: as prioridades, necessidades e respectivos momentos de 

atendimento. 

Desta forma, no momento de formular politicas contabeis pelas entidades e necessario que 

seja observado alem das informagoes, tambem as condigoes dos mercados, pois a 

informagao produzida e disponibilizada esta relacionada com o prazo que os usuarios 

necessitam para a tomada de decisao. 
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2.3.4 Metodos de divulgacao 

De acordo com Hendriksen e Van Breda (1999, p. 510): "Varios metodos de divulgagao 

estao disponiveis aos administradores de empresas. Incluem demonstragoes financeiras 

formais, informagoes auxiliares nessas demonstragoes e uma grande variedade de 

narrativas". 

A divulgagao de informagoes engloba o processo completa da contabilidade, com varias 

maneiras e cada caso depende da natureza da informagao e do seu grau de importancia 

para o usuario. 

Segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p. 524): a "divulgagao envolve o processo 

completo de contabilidade financeira. Entretanto, ha diversos metodos disponiveis. A 

escolha do melhor metodo de divulgagao, em cada caso, depende da natureza da 

informagao". 

As informagoes costumam serem apresentadas de varias maneiras, e os mais adotados de 

acordo com Hendriksen e Van Breda (1999) relaciona-se ao formato e disposigao das 

demonstragoes formais, terminologia e apresentagao detalhada, informagoes entre 

parenteses, notas explicativas, demonstragoes e quadras complementares e comentarios no 

parecer de auditoria. 

Face ao exposto, percebe-se que as divulgagoes das informagoes contabeis devem ser 

adequadas aos usuarios atuais e potencias, de forma a auxiliar no processo de tomada de 

decisao. 

2.4 ELEMENTOS DE EVIDENCIACAO 

As demonstragoes contabeis representam o resumo das transagoes de origem financeira, 

economica e patrimonial ocorridas durante um determinado periodo de tempo, seja qual for 

o seu ramo de atividade, e as mesmas sao emitidas com o proposito de apresentar 

elementos essenciais aos usuarios interessados no conteudo das informagoes das mesmas, 

e devem ser elaboradas de acordo com as normas regulamentares dos orgaos normativos. 
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Para Matarazzo (2003) as demonstragoes contabeis fornecem uma serie de informacoes 

sobre a empresa, e as mesmas obedecem a um conjunto de regras, que em um ano de 

mudangas profundas, acaba por apresentar elementos voltados a elaboragao e divulgagao 

dos elementos contabeis, uma vez que o mesmo assume um papel interessante para a 

responsabilidade dos profissionais da area. 

Com a introdugao da Lei n°. 11.638, de 28 de dezembro de 2007, trouxe algumas alteragoes 

a Lei das Sociedades Anonimas, com a finalidade de apresentar ajustes das normas 

brasileiras de contabilidade as normas internacionais. Todavia, foram estabelecidos diversos 

criterios de contabilizagao, com o objetivo de permitir que as demonstragoes contabeis 

elaboradas e divulgadas pelas empresas possam ser evidenciadas e aceitas pela 

comunidade economica mundial. 

Diante desse cenario, segundo a Lei das Sociedades por Agoes n° 6.404/76, com a redagao 

que Ihe foi dada pela Lei n° 11.638/2007, estabelece que ao final de cada exercicio social, a 

diretoria devera elaborar demonstrativos com base na escrituragao mercantil da companhia 

tais como: balango patrimonial, demonstragao do resultado do exercicio, demonstragoes de 

lucro ou prejufzos acumulados, demonstragoes dos fluxos de caixa, demonstragao das 

mutagoes do patrimonio liquido, notas explicativas. 

Para tanto, as demonstragoes de cada exercicio deverao ser divulgadas e apresentadas de 

forma a permitir aos usuarios possibilidades de comparagao em relagao ao periodo anterior, 

para todos os valores inclusos nas demonstragoes contabeis. Logo, as demonstragoes 

devem proporcionar a evidenciagao qualitativa das informagoes, embora poucos usuarios 

percebam a riqueza e o detalhamento existentes nesses demonstrativos, que sejam 

capazes de influenciar o processo de tomada de decisao e o mercado financeiro economico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1 Balango Patrimonial 

O balango patrimonial e um dos componentes das demonstragoes contabeis, e o mesmo 

apresenta de forma quantitativa e qualitativamente, o elemento patrimonial que a entidade 

possui (ativo, passivo e patrimonio liquido), os eventos ocorridos dentre de um determinado 

periodo. A referida demonstragao deve ser elaborada de acordo com a Lei n°. 6.404/76, 

atendendo as alteragoes ocorridas com a Lei n°. 11.638/2007 e segundo os principios 

fundamentals de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade. 
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Para Matarazzo (2003, p. 41) o balango patrimonial: 

E a demonstragao que apresenta todos os bens e direitos da empresa -
Ativo, assim com as obrigagoes - Passivo Exigivel - em determinada data. 
A diferenga entre a Ativo e Passivo e ehamado de Patrimonio Liquido e 
representa o capital investido pelos proprietaries da empresa, quer atraves 
de recursos trazidos de fora da empresa, quer gerados por esta em suas 
operagoes e retidos internamente. (MATARAZZO, 2003, p. 41) 

Faz-se, necessario esclarecer que o patrimonio bruto, refere-se ao total do ativo, e segundo 

ludicibus, Martins e Gelbcke (2006, p. 29) define: "O balango tern porfinalidade apresentar a 

posigao financeira e patrimonial da empresa em determinada data, representando, portanto, 

uma posigao estatica". 

Consta-se que o balango possui tres elementos basicos, o ativo, passivo e patrimonio 

liquido, no qual se registra e agrupa, de forma resumida os fatos contabeis, possibilitando 

aos usuarios interessados conhecer a situagao patrimonial e financeira da empresa. Por sua 

vez, e por meio da analise desse demonstrative que se pode evidenciar a composigao 

estatica do patrimonio, e do ponto de vista financeiro e patrimonial, o balango representa 

parte dos elementos que a empresa dispoe aos usuarios da informagao contabil para o 

processo de tomada de decisao. 

O ordenamento das contas no balango e interessante para que os usuarios possam analisar 

e interpretar a situagao da empresa. A conta do ativo e expressa em ordem decrescente de 

grau de liquidez, na qual se observa o ordenamento das contas conversiveis em 

disponibilidades (caixa e bancos, contas a receber estoques e outros). O passivo, por sua 

vez, tambem se configure em ordem decrescente, mas observando o grau de exigibilidades 

das obrigagoes (encargos e riscos, inclusive o imposto de renda e dividendos propostos). 

Segundo ludicibus, Martins e Gelbcke (2006, p. 30): "E importante que as contas sejam 

classificadas no balango de forma ordenada e uniforme para permitir aos usuarios uma 

adequada analise e interpretagao da situagao patrimonial". 

O balango patrimonial representa uma fonte de informagao para a analise da entidade e 

para a sua interpretagao adequada, faz-se necessario a complementagao das informagoes 

com o apoio das demais demonstragoes contabeis. Dessa forma, trata Assaf Neto (2007) o 

balango apresenta a posigao patrimonial e financeira de uma empresa em dado momento. 
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2.4.2 Demonstragao do Resultado do Exercicio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O art. 187 da Lei n°. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Agoes), 

instituiu a Demonstragao do Resultado do Exercicio, e a mesma apresenta de forma 

resumida a composigao das despesas e receitas auferidas pela empresa, bem como o 

lucro/prejuizo liquido do exercicio, ocorrida em um determinado periodo de operagoes da 

entidade. Para tanto, a cada exercicio social (normalmente 12 meses), o resultado do 

periodo e apurado, para verificar se a empresa obteve lucro ou prejuizo (resultado liquido). 

Segundo Matarazzo (2003, p. 45): 

Todas as receitas e despesas se acham compreendidas na demonstragao 
do resultado, segunda uma forma de apresentagao que as ordena de 
acordo com a sua natureza, fornecendo informagoes significativas sobre a 
empresa o que as ordena de acordo com a sua natureza, fornecendo 
informagoes, para permitir aos usuarios ao segmento de exploragao. 
(MATARAZZO, 2003, p. 45) 

A contabilidade, por sua vez, deve permitir a apuragao de todas as receitas e despesas 

incorridas na empresa, as quais sao transferidas para o DRE, uma vez que, a cada novo 

exercicio, as contas de receitas e despesas iniciam-se com saldo nuio. 

De acordo com Assaf Neto (2007, p. 84): 

A Demonstragao do Resultado do Exercicio visa fornecer, de maneira 
esquematizada, os resultados (lucro ou prejuizo) auferidos pela empresa 
em determinado exercicio social, os quais sao transferidos para contas de 
patrimonio liquido. O lucro (ou prejuizo) e resultante de receitas, custos e 
despesas incorridos pela empresa no periodo e apropriados segundo o 
regime de competencia, ou seja, independente de que tenham sido esses 
valores pagos ou recebidos. (ASSAF NETO, 2007, p. 48) 

A observancia do principio da competencia na DRE, busca evidenciar os nfveis de resultado 

da entidade, mediante o confronto entre as receitas e os correspondentes custos e 

despesas incorridos para a sua geragao. Para ludicibus, Martins e Gelbecke (2006, p. 31), 

as "receitas e despesas sao apropriadas ao periodo em fungao de sua ocorrencia e 

vinculagao da despesa e receita independentemente de seus reflexos no caixa". 

O referido demonstrativo tern como finalidade fornecer informagoes sobre a situagao 

economica de uma empresa, dentre de um determinado periodo, e segundo Matarazzo 

(2003, p. 45) a "Demonstragao do Resultado retrata apenas o fluxo economico e nao o fluxo 

monetario (fluxo de dinheiro)". 
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Nesse contexto, percebe-se a importancia de elaborar a DRE, principalmente para a sua 

correta leitura e analise, alem de atender as exigencias da legislacao tributaria, e dos 

subsidios a administragao para a geracao de informacoes de ordem economica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.3 Demonstracao de Fluxos de Caixa 

A Demonstragao de Fluxo de Caixa e um demonstrative que informa a posigao financeira da 

empresa, destacando-se a liquidez e a solvencia, bem como as flexibilidades financeiras. 

Logo, o fluxo de caixa deve ser visto como um instrumento de previsao, que permita o maior 

grau possivel de confiabilidade para se obter melhor controle sobre finangas da entidade. 

Para Matarazzo (2003, p. 363): "A demonstragao do fluxo de caixa e pega imprescindivel na 

mais elementar atividade empresarial e mesmo para pessoas fisicas que se dedicam a 

algum negocia". 

A DFC possui como objetivo, fornecer informagoes acerca das entradas e saidas de caixa 

e/ou equivalentes de caixa da empresa, mediante os recebimentos e pagamentos em 

determinado periodo. 

De acordo com ludicibus, Martins e Gelbecke (2006, p. 399): "Equivalente de caixa sao 

investimentos de altissima liquidez, prontamente conversiveis em uma quantia conhecida de 

dinheiro e apresentam risco insignificante de atuagao de valor". 

As informagoes sobre as entradas e saidas de caixa sao uteis para que os gestores e 

demais interessados, possam avaliar a capacidade da empresa em gerar caixa e valores 

equivalentes, bem como determinar a necessidade e a forma de utilizagao ou aplicagao 

desses fluxos de caixa. 

Segundo Matarazzo (2003), a maioria das empresas vai a falencia por nao saberem 

administrar bem o seu fluxo de caixa, com isso, percebe-se, que as dificuldades financeiras 

e falencias ocorrem, principalmente, por falta de caixa suficiente para honrar os 

compromissos assumidos. 

Ao projetarem-se as entradas e saidas de recursos financeiros para determinado periodo de 

tempo, identificam-se os investimentos ou necessidades financeiras. Para ludicibus, Martins 

e Gelbcke (2006, p. 398): 
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As informacoes da DFC, principalmente quando analisadas em conjunto 
com as demais demonstragoes podem permitir que investidores, credores e 
outros usuarios avaliem: a capacidade de a empresa gerar futuros fluxos 
Ifquidos positivos de caixa; a capacidade de a empresa honrar seus 
compromissos pagar dividendos e retomar emprestimos obtidos; a liquidez, 
solvencia e flexibilidade financeira da empresa. (lUDiCIBUS; MARTINS; 
GELBCKE, 2006, p. 398) 

As informacoes da DFC, quando usadas em conjunto com as demais demonstragoes 

contabeis, permitem aos usuarios, tais como os investidores, credores e outros, a avaliarem 

as mudancas nos ativos liquidos, sua estrutura financeira, a fim de adapta-los as mudancas 

ambientais e de oportunidade, subsidiando dessa maneira, a gestao e o aprimoramento da 

flexibilidade financeira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.4 Demonstracao dos Lucros ou Prejufzos Acumulados 

O lucro acumulado refere-se aos lucros remanescentes dos periodos anteriores ou lucros do 

exercicio apurado na DRE e nao distribufdos, mas transferidos para essa conta. Diante 

disso, a Lei n°. 11.638/2007, ao alterar o art. 178 da Lei n°. 6.404/76 excluiu o item 

acumulado e fazendo constar na DLPA apenas os prejuizos acumulados, o que reflete 

sobremaneira, no fato de que todos os dividendos deverao ser distribufdos aos acionistas. 

Segundo, ludicibus, Martins e Gelbcke (2006), esse tipo de demonstragao possibilita a 

evidenciagao clara do lucro do perfodo, sua distribuigao e a movimentagao ocorrida no saldo 

da conta lucros ou prejuizos acumulados. Com isso, percebe-se que a DMPL busca 

evidenciar as mutagoes ocorridas na conta de lucros ou prejuizos acumulados de forma 

detalhada. 

Este demonstrative apresenta de forma analitica as variagoes ocorridas em um determinado 

periodo, na conta de lucros ou prejuizos acumulados da entidade, que de acordo com 

ludicibus, Martins e Gelbcke (2006, p.368): "Essa demonstragao e de preparagao rapida e 

simples, pois nada mais representa do que uma mera transcrigao de forma ordenada e 

racional, da conta de razao Lucros ou Prejufzos Acumulados". 

Para tanto, a DLPA e preparada de forma simples, pois as informagoes utilizadas na 

elaboragao constituem o saldo inicial do exercicio anterior e das variagoes para apurar o 

saldo final dos lucros acumulados, estando os referidos saldos contidos no balango 

patrimonial e na demonstragao do resultado do exercicio. 
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Para Asset Neto (2007, p.97) a Demonstragao do Resultado evidencia a formacao do lucro 

do exercicio, a Demonstragao dos Lucros ou Prejuizos Acumulados revela as alteragoes 

verificadas nos lucros acumulados da sociedade. 

Segundo ludicibus, Martins e Gelbcke (2006) a demonstracao de lucros ou prejufzos 

acumulados deve apresentar o saldo do infcio do periodo, os ajustes do exercicio anterior e 

a corregao monetaria do saldo inicial, bem como as reversoes de reservas e o lucro liquido 

do exercicio, as transferencias para reservas, os dividendos, a parcels dos lucros 

incorporada ao capital e o saldo ao final do periodo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.5 Demonstragao das Mutagoes do Patrimonio Lfquido 

A demonstragao das mutagoes do patrimonio lfquido evidencia as mudangas ocorridas na 

composigao do patrimonio liquido da entidade, em um determinado perfodo de tempo, que 

segundo Matarazzo (2003, p.46): 

A demonstragao das mutagoes do patrimonio liquido ocorridas entre dois 
balangos, independentemente da origem da variagao, seja ela proveniente 
da corregao monetaria, de aumento de capital, de reavaliacao de elementos 
do ativo, de lucro ou de simples transferencia entre contas, dentro do 
proprio patrimonio lfquido. (MATARAZZO, 2003, p. 46) 

A observancia da Lei n°. 6.404/76 (Lei das Sociedades por Agoes), nao considera 

obrigatoria a publicagao deste demonstrative, no entanto, a instrugao Normativa n°. 59, de 

22/12/86 da CVM (Comissao de Valores Mobiliarios), tornam obrigatoria a sua publicagao 

para as companhias abertas, em substituigao a demonstragao dos lucros ou prejuizos 

acumulados. 

No entanto, a DMPL funciona como um instrumento que busca detalhar de forma clara e 

objetiva, as movimentagoes internas ocorridas nas contas patrimoniais; em especial, as do 

grupo patrimonio lfquido, e que conforme trata ludfeibus, Martins e Gelbcke (2006, p. 377): 

A preparagao da Demonstragao das Mutagoes do Patrimonio Liquido e 
relativamente simples, pois basta representar, de forma sumaria e 
coordenada, a movimentagao ocorrida durante o exercicio nas diversas 
contas do patrimonio liquido. (lUDlClBUS; MARTINS; GELBCKE, 2006, p. 
377) 
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Diante de tais argumentos, observa-se que a DMPL deve ser elaborada a partir das fichas 

do razao, extraindo as movimentacoes contabeis que influenciam para mais ou para menos 

em todas as contas do grupo do patrimonio liquido, haja vista que esse e o demonstrativo 

que apresenta a forma mais completa para evidenciar as variagoes internas ocorridas no 

patrimonio liquido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.6 Notas Explicativas 

De acordo com ludicibus, Martins e Gelbcke (2006, p.412) as "notas explicativas sao 

informagoes complementares as demonstragoes contabeis", mas as referidas notas nao se 

configuram como explicagoes, e sim como um instrumento que permite o detalhamento do 

conteudo das demonstragoes contabeis. As informagoes nelas contidas devem ser 

relevantes, complementares e ou suplementares aquelas, nao suficientemente evidenciadas 

ou nao constantes nas demonstragoes propriamente ditas. 

Segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p.525): 

Os tipos mais comuns de notas explicativas podem ser classificados: (1) 
explicagoes de tecnicos ou alteragSes de metodos; (2) explicagoes de 
direitos de credores e ativos especificos ou prioridades de direitos; (3) 
divulgagao de ativos ou passivos contingentes; (4) divulgacao de restricoes 
a pagamentos de dividendos. (HENDRISKSEN; VAN BREDA, 1999, p. 525) 

Cabe frisar ainda, que o objetivo da nota explicativa consiste em evidenciar a informagao de 

impacto que nem sempre pode ser identificada nas demonstragoes contabeis obrigatorias, 

mas as notas explicativas sao comumente utilizadas para descrever as praticas contabeis 

adotados pela empresa, e para evidenciar os efeitos dos procedimentos incorretos, 

funcionando como uma complementagao obrigatoria das demonstragoes financeiras, que 

faz parte do conjunto de publicagoes. 
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2.4.7 Relatorio da administragao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 relatorio da administragao funciona como um meio no qual os gestores da empresa se 

comunicam com o publico externo, permitindo que a empresa use uma linguagem menos 

tecnica para atingir o maior numero de usuarios. 

Segundo ludicibus, Martins e Gelbecke (2006, p.454): 

O Relatorio da Administragao, por seu tumo, representa um necessario e 
importante complemento as demonstragoes contabeis publicadas por uma 
empresa, em termos de permitir o fornecimento de dados e informagoes 
adicionais que sejam liteis aos usuarios em seu julgamento e processo de 
tomada de decisoes. (lUDiCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2006, p. 454) 

Face ao exposto, percebe-se a limitagao dos dados e das informagoes dos relatorios, pois o 

mesmo representa o interesse da empresa, mas esse e um elemento que interage com a 

companhia, os acionistas e a comunidade, que possui uma caracteristica de acessibilidade 

aos leigos na materia contabil. 

Para ludicibus, Martins e Gelbecke (2006, p. 455) o "Relatorio da Administragao por ser 

descritivo e menos tecnicos que a demonstragoes contabeis, reiine condigoes de 

entendimento por uma gama bem maior de usuarios", exemplo de como a empresa pode 

divulgar suas informagoes, quanto as suas perspectivas de continuidade e de agio soeio-

ambiental, esse instrumento possui uma linguagem mais acessivel e que pode atingir a um 

maior numero de usuarios. 

Contudo, o relatorio da administragao peca pelo fato do mesmo, comumente apresentar 

informagoes cujas caracten'sticas, normalmente voltam-se a apresentagao de certo grau de 

otimismo, devendo o usuario saber contextualiza-lo a realidade socio-economico do pais em 

que se encontra inserido, bem como do segmento no qual atua. 
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3 A N A L I S E DO R E S U L T ADO 

Conforme ja foi exposto claramente nesta pesquisa, a importancia da divulgacao dos itens 

ambientais tais como: Ativo ambiental, Passivo ambiental, Patrimonio liquido, Receita 

ambiental e Despesas ambientais, nos demonstratives ambientais, torna-se cada vez mais 

relevante no processo de gestao empresarial, alem de produzir resultados nas acoes da 

empresa, atua com responsabilidade socioambiental. 

A empresa foco do presente estudo foi a Petroleo Brasileiro S/A (PETROBRAS), cuja 

analise se deu em relacao ao estudo das notas explicativas, relatorio da administracao e das 

demonstracoes contabeis publicadas pela empresa junto ao site da BOVESPA, 

apresentando informacoes concernentes ao desempenho da empresa em face aos itens de 

natureza ambiental, sobre os quais se podem observar: 

Na analise das notas explicativas, relatorios da administracao e das demonstracoes 

contabeis da empresa analisada relativo ao exercicio de 2005, com referenda ambiental 

mencionaram: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  At ivo ambiental 

•  Passivo ambiental 

•  Receitas ambientais 

Grafico 1 - Notas explicativas - Itens ambientais 2005 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

No Grafico 1, observou-se uma maior evidenciacao do passivo ambiental (poluicao 

atmosferica com emissoes de poluentes, provisao, indenizacoes a pagar), haja vista que a 

empresa tern processos judiciais ambientais, obriga?6es fiscais ambientais a pagar como 

multa aplicada por danos causados ao meio ambiente, seguido pelos ativos ambientais 
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(clientes, projetos e programas ambientais). Contudo, verificou-se uma pouca evidenciacao 

no item relacionado a receita ambiental nas notas explicativas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  At ivo ambiental 

•  Passivo ambiental 

•  Receitas ambientais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 2 - Relatonos da administracao - Itens ambientais 2005 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Conforme consta no Grafico 2, o passivo ambiental foi o mais divulgado no relatorio da 

administracao, observa-se, portanto neste relatorio que a empresa analisada relata a 

poluicao das aguas, poluicao atmosferica, degradacao do solo, da fauna, da flora, erosao 

ambiental em sua atividade de exploracaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA el ou refino. 

Destaca-se ainda que no ativo ambiental, a PETROBRAS investe em programas e 

pesquisas ambientais, pois a companhia considera os requisitos de qualidade, seguranca, 

meio ambiente e saude, como parte integrante de seus processos e produtos, atuando com 

responsabilidade social e ambiental, bem como respeitando as legislacoes nacionais. 

Por sua vez, verificou-se que ha poucas evidencias no relatorio divulgado na BOVESPA, 

analisando itens sobre receitas ambientais. 

Ao analisar as demonstracoes contabeis atraves do site da BOVESPA, observou-se que no 

ano de 2005, o que mais foi evidenciado em 100% foi o passivo ambiental, nao 

mencionando itens relacionados ao ativo ambiental, patrimonio liquido, receita ambiental e 

despesas ambientais. 

Portanto as acoes de responsabilidade ambiental implementadas em 2005 estiveram 

associadas principalmente a gestao de emissoes atmosfericas, efluentes liquidos e 
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residuos; a avaliacao e monitoramento de ecossistemas; a remediacao de areas impactadas 

e ao atendimento a emergencias. 

O nivel de emissoes verificado em 2005 esta relacionado a problemas operacionais, entrada 

em operacao de urn grande numero de plataformas de producao e variacoes na producao, 

qualidade de carga e nas especificacoes de produtos nas refinarias. 

As informacoes contidas nas notas explicativas, relatorios da administracao e 

demonstracoes contabeis no exercicio de 2006 da empresa PETROBRAS acessado no site 

da BOVESPA. 

No que diz respeito as nota explicativa do exercicio de 2006, verificou-se a evidenciacao do 

passivo ambiental em 100%, relacionado a poluicao atmosferica, provisoes ambientais, 

multas por danos ambientais e indenizacoes por danos ambientais. 

Nesse contexto, a companhia esta sujeita a diversas leis e normas ambientais, que 

disciplinam atividades envolvendo a descarga de petroleo, gas e outros materiais e 

estabelecem que os efeitos sobre o meio ambiente das operacoes devem ser por ela 

corrigidos. Por sua vez, nao foram verificadas evidenciacoes relativas ao ativo ambiental, 

patrimonio liquido, receitas ambientais e despesas ambientais no exercicio de 2006 na nota 

explicativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  At ivo ambiental 

•  Passivo ambiental 

Grafico 3 - Relatorios da administracao - Itens ambientais 2006 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Verifica-se que os itens, ativo ambiental e passivo ambiental no relatorio da administracao 

no Grafico 3 foram divulgados e evidenciados no relatorio, uma vez que, nao consta os itens 
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relacionados a despesas ambientais, receitas ambientais e patrimonio liquido no relatorio 

publicado pela PETROBRAS na BOVESPA. 

Contudo, a evidenciacao das acoes de responsabilidade ambiental em 2006 esteve 

associada principalmente a gestao de emissoes atmosfericas, recursos hidricos, efluentes 

liquidos e residuos; a avaliacao e monitoramento de ecossistemas; a re-mediacao de areas 

impactadas e a garantia da conformidade das instalacoes e operacoes as exigencias legais. 

Constatou-se ainda com a pesquisa, que as demonstracoes contabeis evidenciaram no ano 

de 2006 itens relacionados ao passivo ambiental (provisao ambiental), de acordo com os 

instrumentos que foram divulgados no site da BOVESPA, os outros itens, tais como: Ativo 

ambiental, Patrimonio liquido, Receitas ambientais e Despesas ambientais. 

Com base em dados extraidos das notas explicativas, relatorio da administracao e 

demonstracoes contabeis, relativo a 2007, acessados atraves do site da BOVESPA, 

apresentou as seguintes informacoes, referentes aos itens ambientais: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  At ivo ambiental 

•  Passivo ambiental 

•  Despesas ambientais 

Grafico 4 - Nota explicativa - Itens ambientais 2007 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

No Grafico 4 os itens ambientais de foi mais contemplado em nivel de evidenciacao refere-

se ao ativo ambiental (clientes ambientais, pesquisas ambientais, programa de gestao 

ambiental e projetos ambientais), ja no passivo ambiental o que foi destacado na nota 

explicativa, refere-se a fornecedores de bens ambientais, compactacao do solo, poluicao 

atmosferica, erosao ambiental e indenizacoes por danos ambientais. Em relacao as 

despesas ambientais foi pouco evidenciado e nao consta na analise nenhuma mencao ao 

patrimonio liquido. 
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•  At ivo ambiental 

•  Passivo ambiental 

•  Despesas ambientais 

Grafico 5 - RelatOrio da Administracao - hens ambientais 2007 

Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dados da pesquisa, 2008. 

Nota-se no Grafico 5, que o passivo ambiental apresenta-se com 47% e o ativo ambiental 

com 46% e, no entanto a despesa ambiental 7% e o patrimonio liquido e as receitas 

ambientais nao aparece na analise realizada na empresa em estudo, no relatorio da 

administracao publicado no site da BOVESPA, relativo ao exercicio de 2007. 

Nas demonstracoes contabeis, observou-se que o passivo ambiental aparece com 100%, 

levando em conta a nao evidenciacao dos demais itens ambientais tais como: ativo 

ambiental, patrimonio liquido, receitas ambientais e despesas ambientais. 

• IMC 

2006 2007 

Grafico 6 - Notas explicativas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 
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No Grafico 6, pode-se observar as notas explicativas publicadas no site da BOVESPA no 

exercicio 2005, 2006 e 2007 da empresa PETROBRAS; que em 2005 aparece com 30,8%, 

em 2006 houve urn declinio consideravel atingindo apenas 15,4% e urn acrescimo 

surpreendente de 53,8% no nivel de evidenciacao no ano de 2007, com enfase, no que diz 

respeito a responsabilidade ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• RA 

2005 2006 2007 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 7 - Relatorio da administracao 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Observa-se no Grafico 7 que o ano de 2005 teve urn percentual de informacoes divulgadas 

em 36,4%, conforme a analise houve urn declinio em 2006, apresentando-se com 29,5%, ja 

no ano de 2007 aparece com urn acrescimo pouco significativo em relacao a 2006 com 

34,1% dos itens ambientais divulgados no site da BOVESPA. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  DEM 

2005 2006 2007 

Grafico 8 - Demonstracoes Contabeis 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 
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No Grafico 8, percebe-se que no ano de 2005/2006/2007, os demonstratives contabeis 

apresenta-se com o mesmo percentuais de 33% dos itens analisado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 9 - Evoiucao da divulgacao dos itens ambientais 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

No Grafico 9, evidencia-se claramente a importancia da divulgacao da informacao financeira 

de uma empresa, com o objetivo de conscientizar os usuarios potenciais e atuais na tomada 

de decisoes e no desempenho dos itens ambientais, tais como: ativo ambiental, passivo 

ambiental, patrimonio liquido, receitas ambientais e despesas ambientais da empresa 

analisada. 

Observa-se ainda, que a evidenciacao dos itens ambientais nas notas explicativas saltou de 

32% em 2005 para 46,7% no ano de 2007, e que no ano de 2006, o instrumento mais 

utilizado para evidenciacao dos itens ambientais foi o relatorio da administracao, que 

abarcou 72,2% dos elementos relacionados ao meio ambiente, divulgados pela 

PETROBRAS. 

Contudo, embora as demonstracoes contabeis sejam comumente utilizadas com o proposito 

de apresentar o resultado economico e financeiro de uma empresa, bem como os eventos 

inerentes a atividade operacional, observou-se que menos de 6% dos itens ambientais sao 

evidenciados junto a esses instrumentos, e que de 2005 a 2006 evidenciou-se urn aumento 

de 1,6 pontos percentuais, que em 2007 caiu 2,3 pontos. 
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•  NE 
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DEM 

Grafico 10 - Distribuicao dos itens ambientais entre o s relatorios contabeis 

Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dados da pesquisa, 2008. 

Conforme pode ser observado no Grafico 10 a PETROBRAS divulgou de 2005 a 2007, 

35,62% dos itens ambientais nas notas explicativas, 60,27% nos relatorios da administracao 

e 4,11% junto as demonstracoes contabeis. 

Em se tratando do resultado alcancado no estudo quanto a evidenciacao dos itens 

relacionados a responsabilidade ambiental, constatou-se que a PETROBRAS evidenciou a 

maiorias desses itens junto as notas explicativas e ao relatorio da administracao, embora os 

mesmos nao apresentem niveis elevados de detalhamento, haja vista que o primeiro 

instrumento apresenta as exp l ica tes dos itens que compoe cada conta, bem como sua 

constituicao, enquanto que o segundo traca as metas da empresa e a sua relacao com a 

sociedade. 

No que diz respeito as demonstracoes contabeis, verificou-se que os itens ambientais sao 

evidenciados de forma mais timida, fato esse que pode se der em virtude da finalidade das 

demonstracoes, em apresentar o resultado economico-financeiro de uma empresa de forma 

analitica. 

Contudo, a PETROBRAS demonstra em suas divulgacoes que possui elementos voltados 

para a responsabilidade socio-ambiental, investindo em programas relacionados ao meio 

ambiente, promovendo a preservacao da natureza e incentivando o desenvolvimento de 

uma consciencia ecologica junto as comunidades. 
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4 C O N S I D E R A Q O E S FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo buscou constatar a questao do nivel de evidenciacao da contabilidade 

ambiental no que se referem aos recursos investidos pela PETROBRAS, contemplando as 

principals agoes, tais como: manutengao, recuperagao e protecao do meio ambiente. 

Por sua vez, para a consecugao do presente estudo, buscou-se averiguar o nivel de 

evidenciacao das informacoes contabeis de natureza ambiental, no que se referem a 

responsabilidade social, baseando-se nos dados da PETROBRAS, que se encontram 

disponiveis no site da BOVESPA, no periodo de 2005 a 2007. 

Cabe frisar, que existem algumas dificuldades pertinentes aos itens relacionados a 

contabilidade ambiental, no que diz respeito ao problema de reconhecimento, mensuragao e 

evidenciacao, o que revela a necessidade de se evidenciar os itens relacionados a 

implantacao das gestoes ambientais, que propiciem o desenvolvimento sustentavel e a 

qualidade nas informacoes que influenciam ao processo decisorio. 

Diante disso, observa-se que a contabilidade tern um papel fundamental na gestao 

empresarial, porem ha necessidade de evidencia-lo como ferramenta de informacao e 

controle. Tudo isso com o proposito de observar a relacao da empresa com o meio 

ambiente, prezando pela responsabilidade social, e consequentemente, pelo 

desenvolvimento sustentavel com o objetivo de garantir as geragoes atuais e potenciais. 

Considerando que as informagoes divulgadas nas demonstragoes contabeis nao sao 

suficientes para atender as necessidades dos usuarios atuais e potencias, verifica-se a 

necessidade de se evidenciar as informagoes e os criterios de mensuragao, com maior 

enfase nas notas explicativas e nos relatorios da administragao. 

Observou-se ainda a questao da disseminagao da informagao contabil, por meio dos 

instrumentos complementares e demonstragoes contabeis, com o intuito de divulgar suas 

informagoes contabeis e financeiras para subsidiar as decisoes dos usuarios da 

contabilidade. 

A contabilidade tern despertado o interesse quanto as questoes ambientais, alem de ajudar 

a classe empresarial a programar a gestao ambiental, com o objetivo de proporcionar uma 

conscientizagao ecologica, ou seja, responsabilidade ambiental, e nao apenas atender a 

legislagao. 
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Contudo, verificou-se que o nivel de evidenciacao da PETROBRAS, no que diz respeito aos 

itens de contabilidade ambiental, observando a questao das riquezas da empresa, uma vez 

que dela depende a exploracao e/ou refino de petroleo, observando-se os relatorios de 

administracao e as notas explicativas. 

Cabe frisar, que o petroleo caracteriza-se como uma fonte de consumo responsavel por boa 

parte da energia mundial, e a industria petrolifera tern gerado boas receitas e empregos 

para a sociedade brasileira, fato esse que motivou a investigagao do comprometimento da 

PETROBRAS com os itens de responsabilidade ambiental, verificando o equilibrio entre o 

desenvolvimento e a degradagao ambiental. 

Com a analise, pode-se constatar que as informagoes disponibilizadas pela PETROBRAS, 

no site da BOVESPA, entre os anos 2005 a 2007, a evidenciagao de itens ambientais 

relacionados ao ativo ambiental, passivo ambiental, receita ambiental, despesas ambientais. 

O resultado da presente pesquisa demonstra que a empresa evidencia as informagoes 

ambientais via relatorios da administragao e nota explicativa, na proporgao de 60,27% e 

35,62% respectivamente. O estudo revelou, ainda, que as informagoes contidas nas 

demonstragoes contabeis sao insuficientes para analise, haja vista que o numero de itens 

divulgados neles e de menos de 5%. 

Por fim, verificou-se que a empresa estudada se utiliza dos itens ambientais para realizar as 

suas atividades tornando-se cada dia mais consciente quanto a importancia de divulgar as 

informagoes de natureza contabil, uma vez que esse se mostra como um diferencial 

competitive Diante disso, seria importante que as empresas demonstrassem maior 

interesse em evidenciar informagoes relacionadas a preservagao do meio ambiente. 

Como sugestao para futuras pesquisas, seria interessante analisar os valores investidos e 

mensuraveis sobre itens ambientais, com o proposito de verificar o comportamento da 

contabilidade ambiental, com enfase na relagao de custos-beneficio, observando-se as 

vantagens e desvantagens das informagoes contabeis. 
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APENDICE 

INSTRUMENTO DE COLETA 

Demonstragoes, Relatorio da administracao e Notas explicativas 

ATIVO AMBIENTAL 2005 2006 2007 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Clientes ambientais 

Creditos por assessoria ambiental 

Insumos ambientais 

Subvengoes ambientais a receber 

Embalagens ambientais 

Estoques de materias-primas ambientais 

Estoques de produtos em processo ambiental 

Estoques de produtos acabados 

Estoques de produtos reciclados 

Florestamento para protegao ambiental 

Reflorestamento para protegao ambiental 

Participagao em fundos de investimentos ambientais 

Reserva florestal 

Equipamentos ambientais 

Filtros ambientais 

Florestamento ambiental 

Reflorestamento ambiental 

Jazidas e minas 

Bens em operagao ambiental 

Obras de drenagem superficial 

Depreciagao ambiental acumulada 

Amortizagao ambiental acumulada 

Exaustao ambiental acumulada 

Pesquisas ambientais 

Programas de gestao ambiental 

Programas de educagao ambiental 

Programa de gestao de recursos hidricos 

Projetos de gestao ambiental 

Gastos de reorganizagao ambiental 

TOTAL 

PASSIVO AMBIENTAL 2005 2006 2007 

Fornecedores de bens ambientais 

Financiamentos ambientais 

Provisoes ambientais 

Compactagao de solos 

Poluigao atmosferica 

Poluigao sonora 
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Poluigao de aguas 

Degradagao de solo 

Degradagao de fauna 

Degradagao de flora 

Degradagao ambiental a pagar 

Obrigagoes fiscais a pagar 

Erosao ambiental 

Contingencias ambientais 

ProvisSo para contingencias ambientais 

Meio ambiente a recuperar 

Multas por danos ambientais 

Aposentadorias precoces 

Impostos verdes 

Restauragoes ambientais 

Aquisigao de bens e servigos ambientais 

Indenizagoes por danos ambientais 

TOTAL 

PATRIMONIO LIQUIDO 2005 2006 2007 

Reservas para contingencias ambientais 

Reservas de lucros para protegao ambiental 

Lucro ambiental 

Prejuizo ambiental 

TOTAL 

D E S P E S A S AMBIENTAIS 2005 2006 2007 

Recuperagao de areas degradadas 

Depreciagao de equipamentos 

Outras despesas ambientais 

TOTAL 

RECEITAS AMBIENTAIS 2005 2006 2007 

Receitas de servigos 

Receitas de vendas de material recidado 

TOTAL 


