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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A evidenciagao e a qualidade das informagSes na contabilidade, bem como os inventarios das 

emissoes dos gases do efeito estufa e a mensuracao dos creditos de carbono sao fatores 

imprescindiveis na consolidacao das empresas no mercado. Assim, o objetivo desta pesquisa e 

desenvolver urn mecanismo quantitative para evidenciar e contabilizar os creditos de carbono 

na suinocultura da empresa BRF - BrasilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Foods S.A., com base nas Notas Explicativas 

publicadas no site da Bovespa no periodo de 2006 a 2010. Foi utilizada a metodologia AMS-IIID 

versao 14, que foi recomendada e aprovada pela Convengao das Nacoes Unidas para 

suinocultura que permite estimar a quantidade em tonelada de gas carbono (C02) num 

determinado periodo na linha base de projeto. Analisando as notas explicativas da empresa 

BRF - Foods Brasil S. A. dos anos estabelecidos foi observado que nao ha nenhuma 

metodologia referente a evidenciacio e contabilizagao dos creditos de carbono provenientes 

dos dejetos suinos. Nao ha tambem uma evidenciagao clara da Contabilidade Ambiental. Os 

resultados do estudo ainda contabilizaram 9.229 matrizes sufnas da empresa que totalizaram 

5.944 creditos de carbono, podendo gerar uma receita adicional, caso seja negociado nas 

bolsas de valores. Sugere-se a implantagao do Balango Ambiental para evidenciar de forma 

clara a gestao ambiental e contribuir para a evidenciagao e contabilizagao dos creditos de 

carbono, que e uma tendencia mundial das empresas na busca da sustentabilidade. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The disclosure and the quality of accounting information, as well as emission inventories of 

greenhouse gases and the measurement of carbon credits are essential factors in the 

consolidation of companies on the market. The objective of this research 

was development quantitatively mechanism to highlight and account for carbon credits in the 

swine business BRF - Brazil Foods SA based on the Explanatory Notes published in the 

Bovespa site in the period 2006 to 2010. The methodology AMS-IIID version 14, which was 

recommended and approved by the United Nations Convention to swine it possible to 

estimate the amount in tons of carbon dioxide (C02) in a given period in the baseline design. 

Looking at the notes of the company BRF - Brazil Foods S. A. set of years it was observed 

that there is no disclosure regarding the methodology and accounting of carbon credits from 

the pig manure. There is also a clear disclosure of environmental accounting. The results of 

the study also accounted for 9,229 sows of the company amounted to 5,944 carbon 

credits could generate an additional revenue case is traded on the stock exchanges. It is 

suggested the implementation of the Environmental Balance to show clearly the environmental 

management and contribute to the disclosure and accounting of carbon credits, which is a global 

trend of companies in search of sustainability. 
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13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 INTRODUCAO 

A visao de crescimento das empresas era intimamente ligada a exploracao dos recursos 

naturais sem nenhum controle, na qual o meio ambiente so servia para retirar a materia prima e 

de deposito de resfduos provenientes dos processos industriais, contribuindo, 

consequentemente, para o aquecimento global. 

Segundo Santos et. al. (2001), nos ultimos anos a sociedade e a midia vem fazendo uma 

pressao continua sobre as empresas que n lo respeitam o meio ambiente. Por esta razao e 

pelas exigencias do mercado, essas empresas estao sendo obrigadas a adotarem estrategias 

que permitem controlar, preservar e recuperar o meio ambiente a fim de promover o 

desenvolvimento sustentavel. 

Essas novas estrategicas estao sendo impulsionadas pelo comprometimento atual das 

empresas com a questio ambiental. Para Poter & Van der Linde (1995), as organizagoes so 

terao destaques no futuro, se aplicarem processos de gestao ambiental eficaz. Alem disso, as 

solucoes destes processos, a maioria das vezes, contabilizam ganhos em produtividade que 

conduz a lucros expressivos para empresas. 

Neste contexto, fica claro que as empresas estao comegando a evidenciar a necessidade e a 

urgencia de implementacao e desenvolvimento de uma gestao ambiental otimizada, que 

contemplou a equidade da sociedade com o meio ambiente, ja que esses processos de 

poluigao incorrem em impactos ambientais. 

Para Tinoco e Kramer (2006) a degradacao do meio ambiente provocada direta ou 

indiretamente pelas empresas e sociedades, acaba por forgar os profissionais da area de 

contabil a evidenciarem informagSes ambientais em seus demonstratives de modo que os 

usuarios dessas informagoes tenham conhecimentos sobre a situagao patrimonial e financeira. 

Para RochazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2010), a contabilidade ambiental tern urn papel imprescindivel neste 

processo, ja que ela e conduzida a identificar, organizar, registrar, demonstrar e analisar os 

eventos ambientais, decorrentes de suas atividades exploratorias. 
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Percebe-se que a degradagao e a racionalizagao dos recursos naturais e uma das 

preocupacoes das organizagoes, que estao propondo projetos de desenvolvimento limpo (PDL) 

a fim de evidenciar nas suas demonstracoes contabeis os seus ativos e passivos ambientais. 

Neste contexto, observa-se ainda, que dentre os demonstratives sociais, o balanco ambiental e 

o que explana especificamente as questoes ambientais. 

Friedrich e Almeida (2003) comentam que: 

O Balanco Ambiental e uma ferramenta primordial para uma empresa e tern 
como principio, tomar publico, para fins de analise dos resultados todo e 
qualquer fato contabil das entidades, com ou sem fim lucrativo, possfvel de 
serem dimensionadas em moeda, que a qualquer tempo possam influenciar ou 
vir a influenciar o meio ambiente, assegurando que ativos, passivos, receitas e 
custos ambientais, sejam reconhecidos com base nos Principios Fundamentals 
de Contabilidade a partir do momento de sua identificacao. 

Alem disso, as empresas vem divulgando suas informagoes contabeis, economicas, sociais e 

ambientais atraves do Balanco Social (Balanco Ambiental, Balanco de Recursos Humanos, 

Demonstragao do Valor e Beneficios e Contribuigoes a Sociedade em Geral). Para Tinoco 

(2004, p.87), "O Balango Social e um instrumento de gestao e de informagao que visa 

evidenciar, da forma mais transparente possfvel, informag5es contabeis, economicas, 

ambientais e sociais, do desempenho das entidades, aos mais diferentes usuarios". 

Para ludfcibus e Marion (2002) a contabilidade e uma ciencia social cujo objetivo consiste em 

fornecer informagoes que serao uteis a todos os usuarios, sejam os mesmos internos ou 

extemos, auxiliando na tomada de decisao. Assim, a contabilidade ambiental e um ramo da 

contabilidade que auxilia na busca desta transparencia e pode ser definida como um estudo de 

bens, direitos e obrigagoes ambientais das empresas a fim de fornecer a sociedade 

informagoes sobre as questoes ambientais, a fim de realizar sua identificagao, evidenciagao e 

mensuragao. 

Com base nestas afirmagoes, verifica-se que a publicagao das questoes ambientais das 

empresas e de suma importancia na mensuragao das variaveis tangfveis e intanglveis, que 

darao base na contabilizagao dos creditos de carbono, provenientes dos Projetos de 

Desenvolvimento Limpos (PDL), e subsidiara a elaboragao do balango ambiental. Alem disso, a 

comercializagao destes titulos ou certificados ambientais e uma pratica crescente e legal 
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adotada pelas empresas atualmente, a fim de obter receita e demonstrar para sociedade a 

preocupacao de minimizar os problemas ambientais gerados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Problematizacao 

Atualmente muitas empresas se utilizam de recursos naturals de forma direta e indireta para 

gerir os seus negocios. O fato e que os recursos naturais pertencem a sociedade de modo 

geral, e algumas vezes nao sao renovaveis, o que justifica, a preocupacao das empresas em 

buscar a continuidade de suas cadeias produtivas atraves de solucoes para o desenvolvimento 

sustentavel. 

Assim foi criado o sistema de compra e venda de certificados de creditos de carbono, que da a 

autorizacao e o direito de poluir, nos limites estabelecidos. Segundo Tagore (2006), o principio 

e simples e foi estabelecido no Protocolo de Kyoto, onde ficou acordado que os paises 

industrializados tinham a obrigagao de diminuir suas emissoes de gases que provocam o efeito 

estufa, como o monoxido de carbono, enxofre, metano e entre outros, 

O sistema usado pelas empresas e autorizado pelo Protocolo de Kyoto e baseado em Projetos 

de Desenvolvimento Limpo, que tern como finalidade a reducao de emissoes de gases. Existem 

varias empresas credenciadas pela Organizaclo das Nacoes Unidas (ONU) que sao 

autorizadas a desenvolverem esses projetos, com o intuito de obter os certificados de emissoes 

de creditos de carbonos. 

Com relacao a esses certificados, Tagore (2006) explana como funciona a obtencao destes. As 

empresas poluidoras compram em bolsa ou diretamente das empresas empreendedoras, as 

toneladas de carbono "sequestradas", emitidas atraves de um bonus chamado: Certificado de 

Reducao de Emissoes. Cada tonelada de carbono estava cotada no ano de 2006, entre $15 e 

$18 Euros (ha um ano eram $ 5 Euros), valor que deve ir a $30 ou $40 Euros entre 2008 e 

2012, quando a economia de 5,2% tornar-se obrigatoria. 

Em virtude de todas essas questoes relacionadas ao meio ambiente, e notoria a sua 

importancia dentro do conceito de responsabilidade social e ambiental. Segundo FaurzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. 

(2009, p. 45), o que se espera de uma empresa, que provoque danos ambientais, e que se 

tenha pelo menos a preocupacao de recuperar o nicho degradado e divulgar informagoes 

relativas ao seu desempenho ambiental, visando pelo menos o bem-estar do local. Alias, nao so 
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isso, mas tambem que ela tenha a preocupacao de prevenir, evitando os problemas ambientais 

futuros. 

Com base neste contexto, a contabilizagao dos creditos de carbono no balanco das empresas e 

uma estrategica de agregar valor aos seus produtos na venda, e demonstrar a sociedade, que e 

uma instituiclo preocupada com minimizagao dos efeitos das mudancas climaticas e com a 

continuidade dos recursos naturais para as futuras geragoes. 

Assim, esta pesquisa pretende responder a seguinte pergunta-chave:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Como BRF - Brasil 

Foods S.A. vem evidenciando a contabilizagao dos os creditos de carbono na 

suinocultura no perfodo compreendido entre 2006 a 2010? 

1.2 Justificativa 

Santos et. al. (2001) estabelecem que atualmente o melhor caminho para empresa e conciliar 

seus processos produtivos com a questao ambiental. Em resposta a essas necessidades, 

surgiram normas, processos que, atraves de um sistema de gestao ambiental, as auxiliaram no 

controle do impacto causado pela intervengao do homem no meio ambiente. 

Para Godard (1997), a gestao ambiental deve estimular o desenvolvimento de uma visao 

estrategica de longo prazo e confrontar objetivos associados a conservagao e preservagao da 

qualidade ambiental. 

Segundo Becke (2003), a importancia de investir e gerir o meio ambiente significa, para todas 

as empresas, a iniciativa de cuidar dos agentes que propiciam a sua riqueza (possibilitando 

aumento de patrimonio) e ao mesmo tempo e uma evidenciagao da sua razao de existir e servir 

a sociedade (Responsabilidade Social). Com vista de assegurar a sustentabilidade, as 

empresas buscam a implementagao de sistemas de gestao ambiental. 

Percebe-se entao, que a gestao ambiental nas empresas pode ser definida como um conjunto 

de estrategicas que tern a finalidade de criar um ambiente competitivo e construir uma imagem 

proativa com as questoes da problematica do meio ambiente, com intuito de agregar valor a 

seus produtos. 
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A problematica ambiental e proveniente das intervengoes do homem no meio ambiente e estao 

levando a degradagao do mesmo, alterando o equilibrio termico e climatico. Geralmente essas 

alteragoes sao originadas da queima de combustiveis e do desmatamento das florestas. O 

Quadro 1 faz uma eomparacao entre a concentracao do periodo pre-industrial (1750) com o 

periodo apos o ano de 1998 e em seguida apresenta a taxa anual de concentracao desses 

gases e tempo necessario para diluir na atmosfera. 

QuadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 - Concentrates dos gases e seu tempo de vida na atmosfera. 

Gas do Efeito 

Estufa 

Concentracao 
Taxa Anual de 

Concentracao 

Tempo de Vida 

na Atmosfera 

Gas do Efeito 

Estufa 
Pre-lndustrial 

(1750) 

Apos1998 
Taxa Anual de 

Concentracao 

Tempo de Vida 

na Atmosfera 

Dioxido de Carbono 

(COz) 
200 ppm 365 ppm 1,5 ppm/ano 5 a 200 anos 

Metano (CH4) 700 ppb 1795ppb 07 ppb/ano 12 anos 

Oxido Nitroso (N20) 270 ppb 314 ppb 0,8 ppb/ano 114 anos 

CFC-11 Zero 268 ppt 1,4 ppt/ano 45 anos 

HFC-23 Zero 14 ppt 0,5 ppt/ano 260 anos 

Perflurometanos (CF) 40 ppt 80 ppt 1 ppt/ano 50.000 anos 

Obs: PPM - partes por milhao; PPB - partes por bilhao; PPT - parte por trilhao.; 

Fonte: Climate Change - IPCC - 2001 

Muniz (2008) comenta que a operacionalizacao do Protocolo de Kyoto trouxe a possibilidade de 

negociar titulos referentes ao chamado sequestra de carbono para 0 mercado de capitals 

brasileiro, trazendo neste sentido, aspectos novos para as empresas brasileiras que tenham ou 

possam vir a ter atividades relacionadas com as reducSes certificadas de emissoes. 

Desse modo, caso as empresas consigam atingir suas metas de redugao de gases do efeito 

estufa, elas farao parte de um novo mercado, onde poderao negociar titulos de creditos de 

carbono e gerar o desenvolvimento sustentavel de um pais. 

Segundo Peleias et. al. (2007) a decisao para redugao dos gases do efeito estufa esta 

estabelecido pelo Protocolo de Kyoto e tern impl ica tes contabeis. O dioxido de carbono (C0 2 ) 

vem consideravelmente ocasionando consequencias financeiras para empresas, ficando claro 

que os direitos e obrigacoes deveriam constar no balango da empresa, pois as receitas e os 
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custos das emissoes para remediar e recuperar o dano ambiental deve ser registrado na 

contabilidade. 

As principals funcoes da contabilidade sao de registrar, organizar, demonstrar e mensurar 

variaveis a fim de informar a situagao economica, financeira, social e ambiental de uma 

empresa para usuarios internos e externos. Em especffico, segundo Paiva (2006), a 

contabilidade ambiental pode ser definida como uma atividade de identificacao de dados e 

registro de eventos ambientais processando e gerando informac5es que subsidiem o usuario 

servindo como parametro para a tomada de decisao. 

Para Costa e Marion (2007, p.22) definem que a contabilidade ambiental numa busca de um 

detalhamento maior da contabilidade financeira, tern o intuito averiguar a correta mensuragao e 

evidenciagao das informagoes ambientais em demonstragoes contabeis ou em relatorios 

especificos. 

Assim, entende-se que a contabilidade ambiental e uma ciencia nova que segue os principios 

da contabilidade tradicional e esta relacionada com a preservagao, recuperagao e preservagao 

do meio ambiente, a fim de evidenciar o patrimonio ambiental de uma empresa. 

Para PereirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2009) a importancia da evidenciagao do Balango Ambiental das empresas, 

assim como o Patrimonial, nos permitem conhecer variaveis ativas e passivas, que demonstram 

as atuagoes das empresas nestes dois aspectos, divulgando as relagoes do patrimonio com o 

meio ambiente. Na visSo de Herckert (2008), o Balango Ambiental e um "documento 

demonstrativo que expressa o ativo e passivo ambiental natural num determinado momento. Ele 

evidencia, de forma sintetica, as contas da gestao ambiental natural da celula social". 

A definigao entre as possibilidades de contabilizagao e de carater estrategico para a empresa, 

como variavel importante nas suas decisoes para os investimentos de carater socioambiental, 

incluindo nao so aquisigao de equipamentos, mas tambem mudangas em suas atividades 

operacionais e foco no mercado. Por outro lado, considerando que, se uma empresa assume 

determinado debito incondicionalmente, isso significa que outra esta assumindo um credito 

(FERREIRA ET AL, 2007). 

Desta forma, a pesquisa sobre a contabilidade dos creditos de carbono e evidenciada atraves 

de um balango ambiental que e parte do balango social de uma empresa, permitindo assim a 



sua insergao no mercado de agoes, na busca de receita extra, tornando-se assim numa 

proposta inovadora e de grande interesse para sociedade, justificando o desenvolvimento deste 

trabalho. 

Alem do tema proposto, justifica-se tambem o objeto de estudo, que foi realizado na Empresa 

BRF - Brasil Foods S. A., pelo fato da mesma ser uma grande empresa na distribuigao de 

cames de diferentes tipos no Brasil e no Mundo, apresentando uma potencialidade poluidora 

devido a liberagao de dejetos de suas matrizes e por apresentar projetos de desenvolvimento 

limpo, em especificos, os biodigestores (infraestrutura de produgao de Biogas). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Geral 

Identificar os meios de contabilizagao e evidenciagao dos creditos de carbono na suinocultura 

da empresa BRF - Brasil Foods S.A e propor um mecanismo de calculo com base nas Notas 

Explicativas publicados no site da Bovespa no periodo de 2006 a 2010. 

13.2 Especificos 

• Descrever os Projetos de Desenvolvimento Limpo para atividade suina (biodigestores) 

na empresa em estudo; 

• Identificar o reconhecimento de receitas relacionadas a concessao de creditos carbono; 

• Verificar a existencia da contabilizagao dos ativos e os passivos ambientais nos seus 

demonstratives anuais da empresa estudada; 

• Calcular as receitas obtidas com a negociagao dos creditos de carbono. 

1.4 Metodologia da Pesquisa 

1.4.1 Quanto aos procedimentos 

O presente trabalho a ser realizado pode ser classificado como exploratorio e descritivo, sem 

pesquisa de campo. Isto porque, envolve pesquisa bibliografica, estudo de caso e ainda 

estabelece relagoes entre variaveis. As observagoes foram estabelecidas de forma diretas, 
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porque se utilizou de instrumentos com finalidade de obter dados que evidenciaram o alcance 

dos objetivos propostos. 

Para Silva e Menezes (2001) a pesquisa descritiva tern como objetivo principal descrever as 

caracteristicas de determinada populacao ou fenomeno e bem como o estabelecimento de 

relacoes entre variaveis, usando-se da coleta de dados ou qualquer modalidade de tratamento 

ou evidenciagao no estudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.2 Quanto aos fins 

O desenvolvimento da pesquisa optou-se pelo metodo hipotetico-dedutivo. Esta opgao se 

justifica, porque o metodo escolhido permite o pesquisador propor uma hipotese e parte, por 

meio da deducao, para sua comprovacao ou nao. O material documentado e coletado, bem 

como, as respectivas analises dos resultados foram organizados na forma de uma monografia. 

Segundo Poper, K. apud Gil (1994), so o conhecimento e insuficiente para explicar uma 

determinada situacao e explicar as dificuldades do problema, assim sao formuladas hipoteses 

que inferem as consequencias a serem falseadas ou a confirmar a hipotese, que e o caso do 

hipotetico-dedutivo. 

1.4.3 Coleta e Analise dos Resultados 

1.4.3.1 Quanto a abordagem 

Para Neves (1996), a abordagem dos metodos de investigagao pode ser classificada como 

qualitativa, ja que apresentam caracteristicas contrastantes quanto a forma e enfase, embora 

nao sao excludentes. Esta classificacao nao significa que se deva optar por um ou outro. O 

pesquisador pode, ao desenvolver o seu estudo, utilizar os dois, usufruindo, por um lado, da 

vantagem de poder explicitar todos os passos da pesquisa e, por outro, da oportunidade de 

prevenir a interferencia de sua subjetividade nas conclusoes obtidas. 

Esta pesquisa tambem pode ser classificada como quantitativa, pois segundo Souza Fialho 

Ontoni (2007), tudo pode ser quantificavel, o que significa classificar e analisar traduzindo em 

numeros, opinioes e informagoes; o que requer uso tecnico e estatistico como; porcentagem, 

coeficiente de correlacao media, etc. 
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Com base neste contexto, as informagoes foram levantadas e analisadas, tornando como base 

as notas explicativas das demonstracoes contabeis e informagoes oficiais da empresa conforme 

o seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site. 

1.4.3.2 Quanto a descrigao da analise 

Para colocar em agao os objetivos especificos propostos, foi feita inicialmente uma pesquisa 

bibliografica e exploratoria para entender os concertos da contabilidade ambiental e levantar os 

dados disponiveis da empresa em estudo. 

Assim, inferiu-se a seguinte hipotese: "A empresa BRF - Brasil Foods S.A. nao contabilizam e 

nao evidenciam nas notas explicativas as informagdes ambientais referentes aos creditos de 

carbono provenientes da redugao de emissoes de dejetos suinos no meio ambiente". Com o 

intuito de averiguar se esta hipotese e verdadeira, foi feita inicialmente uma coleta dos dados da 

empresa estudada a partir das notas explicativas e balangos ambientais para analisar a 

evidenciagao dos dados e conhecer os Projetos de Desenvolvimento Limpo (PDL) disponiveis. 

Com verificagao da evidenciagao das informagoes, o passo seguinte foi escolher um Projeto de 

Desenvolvimento Limpo (PDL), que contemplasse atividade suina. O motivo da escolha foi pelo 

fato de que os dejetos dos porcos sao altamente poluentes, em comparagao aos dejetos 

bovino, ovino, etc. Por meio da analise nos relatorios e demonstratives da empresa, verificou-se 

a existencia de alguma metodologia para o calculo e contabilizagao dos creditos de carbono. 

Apos a descrigao e exploragao desses dados, foi feita uma proposta para o calculo e 

evidenciagao dos creditos de carbono anual no Projeto de Desenvolvimento Limpo, que tern 

como base a metodologia de calculo AMS—III. D Versao 14 (Estimativa da produgao de metano 

dos dejetos suinos) aprovada na Convengio-Quadro das Nagoes Unidas (ONU) sobre 

Mudanga do Clima e em 2006 PIMC (volume 4, capitulo 10 do IPCC Guidelines for National 

GHG Inventories). 

Essa metodologia usada na elaboragao do PDL permite estimar a emissao de gases que 

contribui para formar do efeito estufa a partir de dejetos sufnos, considerando que nada fosse 

feito para a emissio destes gases. Alem disso, a quantificagao toma como inicio as emissoes 

da linha base que e referenda de projeto, sendo monitorado e quantificado as emissoes 

liquidas de emissoes. Assim temos a equagao 1.0 das emissoes da linha base (BEy), 

(UNFCCC, 2010): 
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BECHAy=GWPcm*DcmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA *UFbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA * J^MCFj *B0JJ, *NL1,y *l%fi * MS% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1.1) 

onde: 

B E

C H 4 , y " Emissoes de metano da linha de base no ano y (tC02e); 

G W P C H 4 - Potencial de Aquecimento Global (GWP) do CH4 (21); 

D C H 4 - Densidade 1 6 do CH4 (0,00067 t/m 3 em temperatura (20° C) e pressao de 1 atm); 

UF b - Fator de correcao do modelo para contabilizar as incertezas (0,94); 

LT - Indice para qualquer tipo de animais (frango, gado, suino, ente outros); 

MCFj - Fator de conversao de metano (MCF) anual para o sistema j de manejo dejetos animais 

da linha de base. Os valores de parametro sao determinados para um sistema de manejo de 

dejetos espeeffico foram obtidos a partir de valores padrio do IPCC; 

J - indice para o sistema de manejo de dejetos animais; 

B

O , L T " Potencial maximo de producao de metano dos solidos volateis produzido por um tipo 

de animal LT (m3CH4/Kg VS); 

V S L T y - Solidos volateis dos animais LT que entram no sistema de manejo de dejetos J no ano 

y (biomassa seca, kg MS/animal/ano); 

N L T y - Numero medio anual de animais do tipo LT no ano y (numeros); 

M S % B y - Fracao de biomassa tratada no sistema de manejo de dejetos animais da linha de 

base (100%). 

Para estimar as emissoes Ifquidas em tonelada por ano, ou seja, emissdes evitadas serao 

calculadas pela equacao 1.1 proposta: 

BEL C H 4 , y = 0 . 7 3 * B E C H 4 . y (1.2) 

onde: B E L C H 4 y - emissoes evitadas em toneladas por ano. 

Com base no modelo AMS—III. D Versao 14, que foi recomendado e aprovado pela Convencao 

das Na?6es Unidades para suinocultura, e possivel estimar a quantidade em tonelada de gas 

carbono num determinado periodo. Essa metodologia e utilizada para elaboragao de projetos 
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sustentaveis e estima quantidade das emissoes de gases carbono, que contribuem para formar 

o efeito estufa a partir de dejetos suinos, considerando se nada fosse feito para evitar. 

A quantificacao considera a linha, a base referenda de projeto (BEy) sem considerar as perdas 

do sistema, ou seja, o que escapou para atmosfera. Como todo sistema (biodigestores) nao 

possui eficiencia de 100% foi necessario o desconto dessas perdas, que e recomendado pela 

FBB em torno de 27%. Considerando essas perdas, o resultado nos deu as emissoes evitadas 

de carbono em toneladas no ano (BELy) (FBB, 2010). 

Como no Brasil nao existem bases para usar o modelo recomendado, foram utilizadas as 

informacoes fornecida pelo IPCCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Guidelines for National GHG Inventories) no volume 4 para 

suinocultura, conforme mostrado na Tabela 1 a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 1 - Bases fornecidas pelo IPCC 2006 para projetos da suinocultura. 

ANIMAIS 
Peso 
Medio 
(kg) 

v s 
(kg/dia.cabeca) 

B0 
(m3CH4/kgVS) 

D 
CH4(t/m3) 

UF 
N 

em 
dias 

MCF 
MS 

(%) 

Terminacoes 0 0,0000 0,45 0,00067 0,94 365 0,76 100 

Leitoes Creche 16 0,0960 0,45 0,00067 0,94 365 0,76 100 
Leitoes 
Maternidade 4 0,0240 0,45 0,00067 0,94 365 0,76 100 
Matrizes 
Maternidade 230 0,5343 0,45 0,00067 0,94 365 0,76 100 
Matrizes 
Imaturas 230 0,5343 0,45 0,00067 0,94 365 0,76 100 
Matrizes 
Gestagao 230 0,5343 0,45 0,00067 0,94 365 0,76 100 
Matrizes em 
Descanso 230 0,5343 0,45 0,00067 0,94 365 0,76 100 
Matrizes 
Adultas 230 0,5343 0,45 0,00067 0,94 365 0,76 100 
Marras 
Crescimento 0 0,0000 0,45 0,00067 0,94 365 0,76 100 

Machos/Rufoes 330 0,7667 0,45 0,00067 0,94 365 0,76 100 

TOTAL 3,5582 
Fonte: IPCC 2006 

A Tabela 1 mostra o cuidado em detalhar o ativo biologico em estudo nas suas diferentes fases 

de crescimento que esta associada a producao de volumes solidos de dejetos por suino (VS). O 

produto de todos esses valores, com excecao do peso medio, com o numero de cabeca 
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teremos como resultado as emissoes na linha de base do gas metano (CH4) em tonelada no 

ano exercicio, para em seguida multiplicar pela sua equivalencia (GWP CH4, quadro 6) e ser 

transformado em tonelada de carbono no ano exercicio. O valor de VS e o parametro dos 

solidos volateis contidos nos dejetos, podendo ser biodegradavel e nao biodegradavel. Ja o 

valor BO e o parametro correspondente a produgao maxima de metano provenientes dos 

volumes solidos dos animais. Para D e densidade do metano, ou seja, e quantidade de massa 

de metano por unidade de volume. O parametro UF nos fornece um fator de correcao do 

modelo por nao considerar alguma variavel, ou seja, diminuindo as contingencias do modelo. O 

MS e um parametro que nos fornece a fracao dos efluentes tratados num determinado sistema 

considerado. O MCF e um fator de conversao do gas metano para linha de base para sistema 

de dejetos que esta sendo gerenciado. 

Assim e notorio que essa metodologia apesar de ter sido desenvolvido em outras condicoes 

climaticas, e aplicavel para o gerenciamento de dejetos animais, ja que possuem alguns fatores 

para adaptacao em outras regioes. Assim a equacao 1.1 e considerada ainda como uma boa 

opgao metodologica na estimacao das emissoes de gas metano na atmosferica. 

Na preparagao de um projeto de MDL e necessario usar medidas exatas referentes a 

metodologia proposta, utilizando os parametros proposto na Tabela 01 que foram coletados no 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 
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2 FUNDAMENTACAO TEOR1CA 

O aquecimento global e uma das maiores preocupagoes atualmente e tern efeitos economicos e 

nao econdmicos. Podem influenciar setores do mercado (agriculture, turismo, piscicultura), 

aumento do nivel do mar, mudanca na qualidade e quantidade de agua doce. Ja com relacao 

os impactos nao economicos podem ser citados: a saude, o lazer, perda da qualidade dos 

ecossistemas, perda de culturas (WORLD BANK, 2008b). 

Para QueirozzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2007) a necessidade de aprofundamento da gestao ambiental ao longo dos 

anos, surgiu devido a preocupacao de algumas empresas com o meio ambiente, assumindo um 

posicionamento estrategico. E visivel os beneffcios dessa postura, ja que investir em meio 

ambiente reduz risco e custo e melhora a imagem coorporativa. 

Percebe-se entao que, o meio ambiente e um bom negocio. Esse pensamento nao e so de 

ecologistas idealistas e sim afirmagoes de grandes empresas. Reduzir os custos com a 

eliminagao dos desperdlcios, como forma de desenvolverem tecnologias limpas e baratas, 

reciclarem insumos, nao sao principios apenas requisitos da gestao ambiental, mas condigao 

sobrevivencia empresarial (ANDREOLI, 2002). 

Com base nestas afirmagSes, a preocupagao da sociedade com o meio ambiente fez surgir a 

gestao ambiental, que e entendida como um conjunto de normas, agoes administrativas e 

operacionais, que tern como objetivo minimizar ou eliminar os danos ambientais causadas pela 

intervengao do homem, que podem refletir nos negocios das empresas. 

Para toda gestao, e imprescindivel um conjunto de normas, e isto ocorre com a Gestao 

Ambiental, pois ao longo dos anos, foi desenvolvido um conjunto de principios, que foram 

padronizados atraves de normas de carater mundial, cujo objetivo e definir criterios e 

exigencias, dando garantias as empresas na obtengao da certificagao ambiental. Dentre elas 

podemos citar: - ISO 14.001 - define as diretrizes para certificagao ambiental; - ISO 14.004 - e 

uma norma de orientagao, que exemplifica e detalha as informagoes necessarias a 

implementagao de um Sistema de Gerenciamento Ambiental - SGA; - IS014. 010,14. 011e14. 

012 - referem-se ao processo de auditoria ambiental; e ISO 14.032 - define a integragao entra 

as normas de qualidade e de meio ambiente. 
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A contabilidade por sua vez, para atender as novas necessidades com as questoes ambientais, 

necessitou fazer adaptagoes. Assim surgiu a contabilidade ambiental. Para Ferreira (2006), a 

contabilidade ambiental tern o papel de fornecer informagoes adequadas a mensuragao dos 

eventos economicos relacionados ao meio ambiente, permitindo uma correta avaliagao do 

patrimonio. 

Assim, e notorio que a nova realidade perante as exigencias da veracidade e transparencia das 

informagoes, torna a contabilidade como uma ferramenta de suma importancia na construgao 

de uma questao ambiental racional. Segue um desdobramento maior nesta questao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 Contabilidade Ambiental 

Para Santos et. al. (2001), a contabilidade ambiental consiste no estudo do patrimonio 

ambiental (bens, direitos e obrigagSes ambientais) das entidades. Seu objetivo e fornecer aos 

seus usuarios, interno e externo, informagoes sobre os eventos ambientais que causam 

modificagoes na situagao patrimonial, bem como realizar sua identificagao, mensuragao e 

evidenciagao. 

Martins e Luca (1994)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Chequetto (2004) descrevem a contabilidade ambiental como uma 

colegao de informagoes divulgadas, que visa englobar os investimentos realizados, como por 

exemplo, a aquisigao de bens permanentes de protegao a danos ecologicos, despesas de 

manutengao ou corregao de distorgoes ambientais do exercicio, obrigagoes contraidas em favor 

do meio ambiente, inclusive medidas de cunho quantitative e qualitative 

Com base neste contexto, a contabilidade ambiental pode ser definida como um conjunto de 

procedimentos estabelecidos, a fim de identificar patrimonio ambiental, com intuito de fortalecer 

as agoes que venham minimizar a degradagao do meio ambiente. 

2.1.1 Ativo e Passivo Ambiental 

O ativo ambiental e definido como um investimento de curto prazo, em insumos e processos, 

que tern como intuito de reduzir e controlar os niveis de emissoes de residuos (solidos, liquidos 

e gasosos). 



27 

Segundo Tinoco e Kraemer (2006), o ativo ambiental pode ser definido como um bem adquirido 

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

ambiente. Se os gastos ambientais podem ser enquadrados nos criterios de reconhecimento de 

um ativo, devem ser classificados como: Os beneficios podem vir atraves do aumento da 

capacidade ou melhoria da eficiencia ou da seguranca de outros ativos pertencentes a 

empresa, da reducao ou prevencao da contaminacao ambiental que deveria ocorrer como 

resultado de operacoes futuras, ou, ainda, atraves da conservagao do meio ambiente. 

Para RochazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2009), o passivo ambiental e definido como todas as obrigagSes decorrentes 

de um evento ou transagao que reflitam a interagao da empresa com meio ecologico 

percebendo que a intengao de realizagao de gastos futures para prevengao nao geram 

quaisquer obrigagoes. 

Controle e reversao dos impactos das atividades econdmicas do meio e a essencia do passivo 

ambiental, envolvendo todos os custos das atividades que sejam desenvolvidas desde 

momento da decorrencia do fato gerador, ou a partir da constatagao de responsabilidade sobre 

este fato, dentre do devido regime de competencia. 

Assim, o passivo ambiental, e todo custo contraldo de forma voluntaria ou involuntaria 

destinado a projetos e agoes de controle, preservagao e recuperagao do meio ambiente, bem 

como multas e indenizagoes por todas as agressoes praticadas com o meio ambiente. 

2.1.2 Receita e Custo Ambiental 

Para Carvalho (2007), as receitas ambientais sao definidas como os recursos auferidos pela 

entidade, em decorrencia da venda de seus subprodutos ou de materials reciclaveis. Os 

reciclados podem ser vendidos como materia prima para outras atividades como reutilizaveis 

pela organizagao no processo produtivo. 

Segundo Ferreira (2006) contemplar os custos ambientais de um processo produtivo e mesmo 

considerar o Principio Poluidor Pagador, ou seja, que poluir mais tera um custo ambiental a 

pagar maior. 

Assim, pode-se definir que a receita ambiental e definida como economias geradas, por evitar 

um possivel dano ambiental, agregando a instituigao uma credibilidade diante da sociedade, 

ganhando consequentemente um amento no valor da marca. Ja o custo ambiental pode ser 
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definido como gastos ligados a projetos continuos para manter a organizacao dentro dos 

padroes impostos pela protecao e/ou preservagao do meio ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Evidenciagao Contabil 

Para Tinoco e Kraemer (2006), o objetivo da evidenciagao e o de divulgar informagoes do 

desempenho economico, social, e ambiental das entidades aos parceiros sociais, os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

stakeholders, considerando que os demonstrativos financeiros e outras formas de evidenciagao 

nao devem ser enganosos. Segundo Braga (2007) e atraves da evidenciagao contabil que se 

torna possfvel obter analise relativas ao resultado que a empresa gera durante o encerramento 

do ciclo. 

Na concepgao de Fernandes (2007) a evidenciagao de informagoes contabeis confiaveis 

possibilita aos usuarios, condigoes para a tomada de decisao. Percebe-se, a forma como tais 

informagoes sao evidenciadas e que apenas a exposigao de dados nao possibilita o 

conhecimento do processo operacional de uma empresa. 

Ribeiro (2005) afirma que os creditos de carbono possuem caracteristicas de ativos ja que 

representam beneffcios economicos e influenciaram diretamente no fluxo de caixas das 

empresas, alem disso, contribuiram no atendimento das metas estabelecidas pelo Protocolo de 

Kyoto. 

2.2.1- Formas de evidenciagao 

Segundo Oliveira et al (2003), a partir de segunda metade do seculo XX muitos usuarios da 

contabilidade passaram a exigir das empresas a evidenciagao de informagoes diferentes das 

contidas nas demonstragSes contabeis tradicionais. 

A evidenciagao obrigatoria, como prdpria palavra sugere, representa os relatorios que a 

legislagao obriga as empresas a divulgarem, como e o caso daquelas exigidas pela legislagao 

societaria. 

Nesse sentido, ludicibus et al (2002) definem os relatorios como aqueles que atendem as 

exigencias legais, sendo em sua totalidade determinados para as sociedades anonimas e parte 

deles estendida a outros tipos societarios. 
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2.2.2 Informagoes contabeis obrigatorias 

ludicibus e Marion (2002) afirmam que "os relatorios obrigatorios sao aqueles exigidos por lei, 

sendo conhecidos como Demonstracoes Financeiras. Sao exigidas na totalidade para as 

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

Renda". 

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

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

empresas de capital aberto, que possuem suas ac5es negociadas na bolsa de valores, observa-

se as seguintes: Balanco Patrimonial (BP); Demonstracao do Resultado do Exercicio (DRE); 

Demonstracao de Lucros ou Prejuizos Acumulados (DLPA); Demonstracao dos Fluxos de Caixa 

(DFC); Demonstracao do Valor Adicionado (DVA); 

De acordo com o IBRACON (NPC 27), as demonstracoes contabeis configuram-se como uma 

representacao monetaria estruturada da posicao patrimonial e financeira em determinada data, 

tendo como objetivo fornecer informacoes sobre a posicao patrimonial e financeira, o resultado 

e o fluxo financeiro de uma entidade, que sao uteis para os mais diversos tipos de usuarios. 

Na visao da empresa de consultoria e auditoria KPMG, as questoes ambientais poderiam estar 

representadas nas demonstracoes, conforme quadro 2: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 2 - Impacto do meio ambiente sobre os relatorios financeiros convencionais. 

Demonstracao de Lucros e Perdas (SIC) 
Receita 
• Crescimento do mercado, Declinio do mercado e Taxacao de produtos. 

Custos 
• Limpeza e Controle de emissao ou reducao de efluentes, Tratamento de 

lixo/Disponibilizacao, Seguros e Multas, Indenizacao, saiide e seguranca, Depreciaeao 
da fabrica e Reclamacoes, Minimizagio do lixo e Licencas/autorizacoes, Pesquisa e 
desenvolvimento. 

Balanco Patrimonial 
Ativo Passivo 
Reavaliacoes da terra Violacoes de leis (multas, agdes danos) 
Baixa de plantas fabris Recuperacao (danos de poluigao) 
Nova fabrica 
Estoques - valor liquido de realizacao 
Capital Passivo Contingente 

Fonte: Ferreira (2006, p.69) 
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Segundo o quadro 2, a evidenciagao nos ativos, passivos, receitas e custos de informagoes da 

gestao ambiental em termos economicos, possibilita um maior entendimento das acoes de uma 

entidade sobre o meio ambiente, que modifique seu patrimonio. Segundo Ferreira (2006) nao se 

trata de uma nova contabilidade, mas um conjunto de informagoes que tratem das modificagoes 

do patrimonio sobre o meio ambiente. Assim pode-se afirmar que a Contabilidade Ambiental 

nao e outra contabilidade e sim uma especializagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Balango Ambiental 

Conhecendo os processos de transformagao fisico-qufmico da materia, podemos calcular as 

quantidades de safdas em emissoes de gases ou langamentos de efluentes nas quantidades de 

materias que entram numa empresa, conforme mostrado na figura 1. 

Insumos 

Energia 

Ar 

Agua 

Solo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Processo 

Produtivo 

Residuos Solidos 

Riscos e Emergencias 

Emissoes de Gases 

Efluentes 

Esterilidade 

Figura 1 - Entradas e saidas para mensuragao das variaveis tangiveis e intangiveis ambientais. 

Fonte: FilhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2000) - http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2000_E0138.PDF 

Para conhecer os impactos ambientais relativos a uma empresa, bem como suas mensuragoes, 

e necessario conhecer o sistema ambiental (Figura 1), que comega pelas entradas (insumos, ar, 

agua, etc.) em seguida sao processadas de acordo com a atividade de cada empresa 

(processos produtivos) e por fim pelas saidas (residuos, efluentes, emissoes, etc.) permitindo 

consequentemente determinar a situaglo ambiental. 

Ramos (1999), indica que e frequente o nao conhecimento dos verdadeiros impactos causados 

por determinadas atividades, por falta de conhecimento tecnico especializado ou por variadas 

dificuldades nos estagios de coleta de dados. As interrelagoes entre as variaveis de processos 

produtivos complexos, muitas vezes, dificultam a elaboraglo de um fluxo coerente, com a 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2000_E0138.PDF
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contabilizagao de todos os consumos de materia prima, todos os residuos solidos gerados, 

todas as emissoes atmosfericas e todos os efluentes que surgem como subprodutos. 

Para a elaboragao do balango ambiental e necessario o conhecimento do sistema em estudo, 

ou seja, por mensuragao ffsica de suas saidas, a partir dos processos de transformagao. 

Acredita-se que o balango ambiental completo siga o levantamento do inventario, onde sao 

estabelecidos todos os fluxos e interrelagoes, definigao dos objetivos, o calculo do balango 

propriamente dito e a avaliagao dos resultados. 

A importancia do balango reside na visao que ele da das aplicagoes de recursos feitas pela 

empresa e quantos desses recursos sao devidos a terceiros. Isto evidencia o nfvel de 

entendimento, a liquidez da empresa, a proporgao do capital proprio e outras analises a serem 

verificadas. Sem dtivida, a utilizagao mais tradicional da contabilidade refere-se a analise de 

desempenho, medido pelo balango patrimonial e demonstragao de resultados do exercicio, 

alem de outras demonstragoes auxiliares (OLIVEIRA, 2008). 

Mello (2004) defende a seguinte expressao para Balango Ambiental: o bem ambiental (ativo) 

diminuido em seu valor pela degradagao ambiental (passivo) e igual ao ambiente em que 

vivemos que, por analogia, podemos chamar de patrimonio liquido ambiental e o patrimonio 

liquido negativo significa falencia. 

Para PereirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2009) o Balango Ambiental, assim como o Patrimonial, possuem ativos e 

passivos, que relatam as atuag5es das organizagoes nestes dois aspectos, evidenciando as 

relagoes do patrimonio com o meio ambiente. Na visao de Herckert (2008), o Balango Ambiental 

e um documento demonstrativo que expressa o ativo e passivo ambiental natural num 

determinado momento. Ele evidencia, de forma sintetica, as contas da gestio ambiental natural 

da celula social. 

Assim, um balango ambiental completo, alem das variaveis qualitativas, onde se descreve todo 

o seu patrimonio ambiental em forma de relatorio, se faz necessario conhecer todos os 

processos de transformagao; descrever as medigoes de entrada e de saida e, por fim, um 

ultimo passo que envolve quatro fases; o inventario com todos os fluxos e inter-relagoes, a 

definigao dos objetivos, o calculo do balango e analise dos resultados. 
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2,4 Indicadores Ambientais 

Segundo Ferreira (2006), a Conferencia das Nag6es Unidas de Comercio e Desenvolvimento 

(Unctad) apresentou em 2000 uma proposta para elaboracao de indicadores de eco-eficiencia -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Environmental Performance Indicators (EPI), com objetivo de relacionar o desempenho 

economico-financeiro de uma empresa com seu desempenho ambiental. Essa proposta foi 

modificada em 2002, com o intuito de ampliar o escopo da analise. No quadro 3, segundo 

Unctad, seguem os principals indicadores de eco-efieiencia: 

Quadro 3 - Principals Indicadores de Eco-Eficiencia 

Problema ambiental Indicadores de performance 
ambiental 

Indicadores de performance 
financeira 

Deplecao (diminuicao) de 
recursos energeticos nao 
renovaveis 

Uso de energia fossil/valor 
adicionado 

Custos de energia-valor 
adicionado 

Deplecao (diminuicao) da agua 
potavel 

Uso da agua/valor adicionado Custo da agua/valor 
adicionado 

Aquecimento global Emissoes de aquecimento 
global/valor adicionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

Diminuicao da camada de ozonio Emissoes de diminuicao da 
camada de ozonio'valor 
adicionado 

-

Deposito de resfduo solido e 
liquido 

Residuos solidos e Ifquidos/valor 
adicionado 

Custo dos residuos solidos e 
liquido&valor adicionado 

Fonte: Adaptado de Ferreira (2006) 

Vale salientar que, no quadro 3, quando se trata dos indicadores de performance financeira, 

ainda nao e possfvel medir financeiramente e de forma adequada, o aquecimento global, bem 

como, as consequencias na camada de ozonio. 

Paiva (2006) estabelece que as empresas necessitem divulgar algumas informagoes relativas 

ao meio ambiente, que servirao como dados na geragao de novas informagoes. Estas poderao 

ser utilizadas no balango ambiental de uma empresa. Os indicadores ambientais estao 

diretamente ligados aos processos de produgao e de consume que refletem consequentemente 

nas intensidades de emissoes ou utilizagao dos recursos naturais. Este autor elenca 8 

indicadores verdes elaborados a partir da combinagao dos dados extraidos das demonstragoes 

contabeis, conforme segue quadro 4: 
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Quadro 4: Indicadores de Desempenho Verde 

INDICE FORMULACAO RELACAO CASUAL REFLEXO 
Investimento 
s ambientais 
gerais. 

Investimentos em 
prevencao/ Ativos 
totais 

Indica a proporcao entre 
ativos ambientais 
adquiridos no periodo e os 
ativos totais da empresa. 

Reflete o posicionamento da 
empresa frente a questao 
ambiental, de forma ampla. 

Investimento 
s ambientais 
operacionais. 

Investimentos em 
prevencaaAtivo 
imobilizado 

Revela a evolucao dos 
investimentos em 
prevencao em relacao a 
seu parque fabril. 

Demonstra a preocupacao com a 
qualidade do seu parque fabril. 

Diminuicao 
do 
patrimonio 
dos 
acionistas 
em 
decorrencia 
de fatores 
ambientais. 

Perdas ambientais/ 
Patrimonio liquido 

Mostra o percentual de seu 
patrimonio que esta sendo 
diminuido em funcao de 
perdas ambientais. 

Reflete o grau de cuidado com as 
operacoes, assim como o reflexo 
direto na alteracao do patrimonio. 

Perdas 
ambientais 
da empresa. 

Perdas ambientais/ 
Ativo total 

Relaciona o quanto, em 
termos percentuais, as 
perdas significaram sobre 
os bens e os direitos que a 
empresa dispunha no 
periodo. 

Reflete o grau de conscientizacao 
mediante desastre ambiental. 

Custos 
ambientais 
operacionais. 

Custos ambientais7 

Receitas 
operacionais 

Indica o quanto os custos 
ambientais apropriados no 
periodo representam as 
receitas operacionais. 

Demonstra investimento da 
empresa na qualidade ambiental 
de seus produtos e como a 
referida relagao pode afetar seu 
resultado. 

Despesas 
ambientais e 
as 
operacoes. 

Despesas 
ambientais/ 
Receitas 
operacionais 

Demonstra o quanto foi 
consumido de despesas, 
favorecendo o meio 
ambiente na geracao de 
receitas operacionais. 

Revela a relagao entre a 
conscientizacao ambiental da 
empresa e suas atividades de 
comercializacao. 

Prevencao e 
valor 
adicionado 
gerado 

Gastos totais com 
prevencacA/alor 
adicionado total 

Relaciona os gastos em 
prevencao com o valor 
adicionado total. 

Reflete com a empresa que esta 
administrando seus gastos na 
prevencao de problemas 
ambientais face ao valor 
adicionado por suas operacoes. 

Remediacao 
e prevencao. 

Gastos com 
remed iacio/Gastos 
com prevencao 

Indica a relacao entre 
remediacao e prevencao. 

Revela a postura da empresa em 
sua relacao com meio ambiente. 

Fonte: Almeida (2010zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Paiva 2003) 

Na visao de Almeida (2010), os indicadores verdes apresentados no quadro 4, resultados que 

trazem os reflexos das tomadas de decisoes em relagao ao meio ambiente, pois sao 

construidos a partir de contas ambientais. Nesse sentido, se a empresa apresenta um bom 

desempenho nos indicadores verdes, infere-se que foi resultado de uma gestao baseada nos 

principios do desenvolvimento sustentavel e conservagao ambiental. 



34 

Os indicadores ambientais, segundo Paiva (2006) podem ser divididos em tres grupos, onde 

podemos distinguir em: 

• Indicadores de Comportamento ou Rendimento Ambiental; 

• Indicadores de Gestao Ambiental; 

• Indicadores de Situacao ou Estado Ambiental. 

Podemos ainda chamar os indicadores ambientais de indicadores de entradas e saidas, como 

podemos citar como exemplo os indicadores de emissoes atmosferieas, conforme mostrado no 

quadro 5: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 5: Indicadores e Emissoes Atmosferieas. 

Indicador Unidade 

Quantidade de emissao na 

atmosfera 
Absoluto em m 3 

m3 

Carga de emissao na atmosfera (CO@, NO, VOC, particulas, S02) absoluto em kg kg 

Carga de emissao na atmosfera 

por unidade de produto 

Carga de emissao na atmosfera (CO@, NO, VOC, 

particulas, S02) em kg RP 
Kg/UP 

Custo de depuraclo Absolutos em valores valores 

Custos especificos de purificar a 

atmosfera 

Absoluto em valores 

Total dos custos de producao em valores 
% 

Fonte: www.ihobe.es (2003) 

O Quadro 5 mostra as diferentes formas de mensurar e monitorar os ativos e passivos num 

contexto ambiental, sendo o mais usado a unidade kg que e transformado em tonelada e esta 

diretamente ligado na politica dos creditos de carbono, onde foi estabelecido que 1 credito ou 

certificado de carbono corresponde a 1 tonelada de C02 (dioxido de carbono), ou 1 tonelada de 

MH4 (gas metano) corresponde 21 vezes um 1 tonelada de C02. 

http://www.ihobe.es
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2.5 Credito de Carbono 

Surgindo a partir do protocolo de Kyoto, o mercado de creditos de carbono foi forma encontrada 

pelas Nacoes Unidas para reduzir os impactos negativos devido a poluigao dos sistemas 

ambientais pelas cadeias produtivas estabelecidas pelo homem. Esses creditos sao 

considerados comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA commotidies e podem ser vendidos no mercado nacional e internacional. 

Sao certificados com base em um projeto de desenvolvimento limpo. 

2.5.1 Definigao de Credito Carbono 

Segundo a definigao de Duarte (2008), o credito de carbono e o que autoriza o direito de poluir, 

ou seja, as agendas reguladoras ambientais emite certificados autorizando emissoes de 

toneladas poluentes na atmosfera, entretanto, as empresas que terao prioridade sao as que 

mais poliram no pais e a partir disso sao estabelecidas as metas de redugao da poluigao. 

Para Tagori (2006), os creditos de carbono s i o definidos como titulos, que autorizam o direito 

de poluir. Esses certificados foram criados a partir do Protocolo de Kyoto que na qual obrigou os 

paises responsaveis por cerca de 80% da poluigao mundial a minimizar suas emissoes, como o 

monoxido de carbono, enxofre e metano. 

Ja para Conejero (2007), sao instrumentos de mercado na tentativa de minimizar os efeitos 

danosos do aquecimento global e das mudangas climaticas no estado do planeta terra. 

De acordo com as citagoes, Creditos de Carbono sao papeis de certificagoes que autoriza uma 

determinada empresa o direito de poluir por meio de titulos, limitando e determinando os efeitos 

danosos ao meio ambiente. 

2.5.2 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

Para flexibilizar e cumprir as metas estabelecidas, o Protocolo de Kyoto criou o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo, que dara a base na concepgao e elaboragao dos projetos 

ecologicamente corretos. Por meios destes, os paises industrializados podem ultrapassar seus 

limites de poluigao, desde que adquirem certificados de redugao de emissoes de dioxido de 

carbono (C02) de outros paises (FBB, 2010). 
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O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo regulamenta as diretrizes e 

metodologias necessarias para os paises mais industrializados (Anexo I) se 

beneficiem das metas de redugao de emissao de carbono dos paises em 

desenvolvimento (Parte nao Anexo I). Essas reducoes de emissoes sao 

quantificadas a partir de projetos de MDL que sao pre-requisitos na obtencao 

dos titulos de redugao de emissao de dioxido de carbono (FIDES, 2009). 

Segundo Santos (2009), a empresa que estiver interessada em desenvolver um Projeto de 

Desenvolvimento Limpo, deve seguir os mecanismos estabelecidos pelo Protocolo de Kyoto: 

concepgao e carta de aceitagao do projeto, validagao e registro do projeto, monitoramento das 

atividades direcionadas para redugao das emissoes e verificagao e certificagao das emissoes. 

Depois de cumpridas todas essas etapas, os titulos podem ser negociados e comercializados 

no mercado nacional e internacional. 

Os projetos tern como base varios gases do efeito estufa, mas a maioria das referencias feitas 

esta direcionada para o dioxido de carbono (C02). Dessa forma, o quadro 6 permite calcular o 

volume desse gas a partir de outros gases que fazem parte do efeito estufa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 6 - Equivalencia do C02 com outros gases do efeito estufa. 

Gas de Efeito Estufa (quantidade equhraJente de CO n>coss5»-ta para 
obter c rnosmc eu ' '•, 

c o 2 1 

CH 4 
21 

N 20 310 

HFC-23 11.700 

HFC-125 2.800 

HFC-123a 1.300 

HFC-152a 140 

C P 4 6.500 

C,,Fg 
9.200 

SF8 
23.900 

Fonte: Guia para Elaboracao de Projetos de MDL (FDD, 2010). 
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Assim, o mecanismo de desenvolvimento limpo foi criado com base em normas e metodologias 

que permitem os paises que fazem parte do protocolo de Kyoto, a desenvolver projetos que 

venham contribuir na reducao de emiss5es de gases responsavel pelo efeito estufa. Sao 

exemplos de projetos de MDL os seguintes: projeto de iluminacao solar; projeto de fogoes de 

energia solar; projeto de biocombustiveis; projeto de biodigestores; projeto de reflorestamento, 

entre outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.3 As Redugoes de Emissao Certificada (Creditos de Carbono) 

Para Sousa (2007) os certificados de emissoes de carbono e um instrumento comercializavel 

dando o direito de transferir, de exclusividade, de durabilidade e da seguranga de poluir nas 

metas estabelecidas. 

E atraves do Conselho Executivo do MDL que se verifica e emite as certificagoes de redugoes 

de carbono, que devem ser monitorados tempo a tempo da seguinte forma: verificar se o piano 

de monitoramento das atividades esta sendo cumprido; auditar os dados e informagoes a fim de 

averiguar as redugoes; certificar a redugao se esta de acordo com o projeto e solicitar as 

certificagoes (FBB, 2010). 

E importante lembrar que os certificados de redugao de emissao de carbono nao constituem 

como um servigo e sim um titulo, que pode ser comprado para obter o direito de poluir. 

2.5.4 Natureza Juridica do Credito Carbono 

O termo "Creditos de Carbono" tern sido utilizado intensamente no ambito das discussoes sobre 

o aquecimento global e mudangas do clima, as quais comegaram a fazer parte da agenda 

internacional na decada de 80 do seculo passado, a partir de alguns trabalhos cientificos que 

indicavam o aumento da concentragao de gas carbonico na atmosfera associando a um 

aumento na temperatura terrestre. 

O cenario do mercado de creditos de carbono abrange assuntos multidisciplinares por se tratar 

de aspectos complexos atinentes a vida, pois , quando se refere a preservagao , sua essencia 

remete a sobrevivencia, seja ela na forma humana ou em qualquer das mais diversas forma de 

vida existente. 
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E importarite salientar que a degradagao ambiental nao e um problema e privilegio da 

sociedade moderna, ja se vem sendo discutida desde o inicio da historia. O desequilibrio e 

provocado principalmente pela agao irracionais e antropicas do homem que desconsidera o 

meio ambiente como uma fonte de vida, mas que na verdade e merecedor de cuidado e 

respeito (GIEHL, 2008). 

No contexto do Direito Tributario Nacional aplicado aos creditos de carbono, ha uma 

inexistencia de lei que define a natureza jurfdica das RCE's (Redugao de Certificadas de 

emissoes), sendo necessaria entao, a aplicagao do direito subsidiario, nos termos do at. 108 do 

Codigo Tributario Nacional. No entanto, ha uma divergencia juridica acerca da natureza jurfdica 

do credito de carbono. 

A doutrina e um dos caminhos capaz de fornece inumeras possibilidades legais para tributacdes 

e podem servir de espelho nas negociacoes das RCE's, e atraves dela que os creditos de 

carbonos sao tradados como commodities ambientais, ja que os mesmos derivam de um 

produto e servigo ambiental. Podendo ainda ser negociados na Bolsa de Valores como um 

derivativo, valor imobiliario ou ate como bem intangfvel (KHALILI 2008zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud LEITE 2009). 

O comercio dos creditos de carbono deve ser enquadrado na categoria de concessao de direito, 

ou seja, sera outorgado o direito de poluir desde que pague pelos creditos. E seguindo a 

doutrina os creditos de carbono ficaram sujeitos a incidencia de tributos de acordo as regras 

estabelecidas pela constituigao federal (VENOSA 2005 apud LEITE 2009). 

Assim com base em Leite (2006) afirma que atualmente, nao existe legislagoes acerca do 

mercado de creditos de carbono que possam evidenciar e legalizar esses tipos de titulos e para 

definir sua natureza jurfdica, o que impossibilita a definigao de quais tributos sobre a 

comercializagao desses certificados. 

Esses esclarecimentos sobre a inexistencia de uma legislagao especffica revelam a 

necessidade da abrangencia do mercado de creditos de carbono, ja que sao reconhecidos 

pelas nagoes que fazem parte do protocolo de Kyoto. 

2.5.5 Principios e Sangdes do Direito Ambiental 
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Farias (2006), afirma que o grande marco internacional, que comecou regulamentar as 

atividades humanas sobre o meio ambiente, foi na 1° Conferencia das Nagoes Unidas em 

Estocolmo na Suecia, onde foi aprovada a Declaracao Universal do Meio Ambiente. No Brasil 

as diretrizes do Direito Ambiental foram editadas pela Lei n° 6.938/1991 que dispoem a Politica 

Nacional do Meio Ambiente e sistema de sancoes e multa pela perturbacao do meio ambiente. 

Para Laus (2004), a sangao jurfdica e instrufda para combater acoes maleficas causadas pelo 

homem ou grupo social, e deve ser feito de multas e por meio das instituicoes do Estado a fim 

de se obter uma reflexao pedagogica. 

Assim, observa-se que alguns bens provenientes do meio ambiente sao apenas transferidos o 

direito de usar, atraves de um contrato de cessao. Este tern como base a fundamentacao do 

direito comercial e tributario. Ainda e motivo para discussao o caso dos certificados de reducao 

de carbono, pois tern natureza economica de ativos intangfveis e a caracterizacao destes nao 

sao derivados do seu valor ou de qualquer outro ativo. 

2.5.6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mercado do Credito Carbono e suas perspectivas 

As regras estabelecidas para o mercado de carbono foram criadas em 1997 durante a 

convencao das Nagoes Unidas sobre as mudangas climaticas. O protocolo de Kyoto nasceu 

com a necessidade de formalizar um mecanismo para controlar e diminuir as emissoes de 

gases do efeito estufa na atmosfera. Assim o protocolo estabeleceu tres mecanismos de 

flexibilizagao. Sao eles: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Comercio de Emissoes (CE) - permite a negociagao de cotas de emissoes entre os 

pafses poluidores; 

• Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) - permite paises industrializados 

financiarem projetos verdes, como a forma de cumprir a metas de redugao e apoiar o 

desenvolvimento sustentavel; 

• Implementagao Conjunta (IC) - Possibilita a transferencia de creditos de carbono 

oriundos dos projetos verdes entre os paises poluidores. 
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Com isso, o mercado de carbono e definido como uma atividade de comereializagao de 

certificados de emissoes de gases do efeito estufa nas bolsas de valores ou fundos, 

provenientes dos mecanismos de flexibilizacao. Esse mercado e dividido em dois 

submercados. Segundo o protocolo de Kyoto, sao eles: o mercado de creditos gerados por 

projetos de redugao de emissoes (Projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e 

Projetos de Implementagao Conjunta) e o mercado de permissoes. 

No Brasil em 2007, segundo a reportagem da revista Veja, ja possuia 61 empresas com 

creditos emitidos totalizando 11,3 milhoes de toneladas de C 0 2 que deixaram de ir para a 

atmosfera. Esses creditos produziram uma receita equivalente a 90,4 milhoes de euros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.7 Projetos de Sequestro de Carbono e sua relagao com as demonstragoes financeiras 

Segundo Ferreira (2006) os projetos de sequestro de carbono podem ser divididos em tres 

fases: 

• A primeira trata dos investimentos no projeto, neste momento sao contabilizados gastos 

pre-operacionais, reconhecidos no ativo diferido. Apos a finalizagao do projeto, o total 

deve ser transferido para o Ativo Permanente; 

• A segunda fase se inicia com o sequestro de carbonos seguindo todo mecanismo 

proposto pelo protocolo de Kyoto. Enquanto o certificado nao emitido, ha de se 

reconhecer o fato de que a empresa esteja prestando um servigo ambiental e deve ser 

reconhecido no ativo circulante. No caso do Brasil a negoeiagao e feita na bolsa de 

valores e o valor deve ser reconhecido como custo de servico. Quando tiver duvidas 

sobre as possibilidades de emissoes de certificados, a saida sao as notas explicativas 

que deve confer quantidades de carbonos sequestradas, estagio de emissao e prego 

medio de carbono na data do periodo relatado; 

• A terceira trata da venda do certificado: sua baixa deveria ser reconhecida pelo valor de 

custo de servigo de sequestros e a receita pelo valor da venda do titulo, obtendo-se o 

resultado da operagao. As contas sugeridas sao Receita de Venda de Certificados de 

Redugoes de Emissoes e Custo do Servigo de Sequestro de Carbono. 

2.5.8 Contabilizagao do Credito Carbono 
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As perspectivas de contabilizar os creditos de carbono de uma empresa devem ser feito uma 

coleta e analise dos dados ambientais. Posteriormente se tern a necessidade de indicadores, ja 

que estes facilitam a interpretacao de alguns dados. 

Para contabilizar os creditos de carbono de uma empresa, se faz necessario o levantamento 

dos ativos e passivos ambientais, alem de conhecer o mecanismo de flexibilizacao, que e 

utilizado na metodologia de Alencar (2009), onde se partiu da premissa da tributacao do lucro 

real e que o credito de carbono e considerado como servigo. Assim podem-se definir os 

seguintes passos; 

• O valor que ingressa nos cofres de quern vende os creditos de carbono e considerado 

receita, afetando, portanto o lucro contabil; logo, as bases de calculo do IRPJ e da 

CSLL; 

• Nao incidira PIS nem COFINS, como inclusive ja disse o Fisco na Solugao de Consulta 

no 59/08, da 9 a RF, pois as operacoes de exportagao ai incluidas as operagoes 

envolvendo os creditos de carbono estao protegidas das contribuigoes por forga da 

imunidade constitucional do artigo 149, §2°, I da Constituigao Federal e artigos 5°, I da 

Lei no 10.637/02 e 6°, I da Lei n° 10.833/03; 

• Ha a possibilidade de incidencia do IOF sobre o valor da cessao dos creditos de 

carbono, caso esses titulos venham a ser reconhecidos como ativos financeiros 

(derivativos) e, consequentemente, como titulos ou valores mobiliarios; 

• As receitas decorrentes da comereializagao de creditos de carbono nao deverao sofrer a 

incidencia do ISS, tendo em vista que a cessao de direitos nao se confunde com a 

prestagao de servigos; 

• Se a vendedora for tributada pelo lucro presumido, devera seguir as disposigoes 

aplicaveis as operagoes de cessao de direitos (V. Lei 9.249 / 95, artigo 15). 

No que conceme a evidenciaglo dos creditos carbono dos demonstratives financeiros e 

relevante descrever seu posicionamento no piano de contas. Conforme Ferreira (2006), o piano 

de contas e a pega-chave do planejamento contabil para poder representar as devidas contas 

que receberao os registros das transagoes economicas realizadas ou dos fatos geradores. 

Analisando o modelo do piano de contas proposto por Ferreira (2006) elencando apenas as 

contas relativas ao meio ambiente, identifica-se o credito carbono, conforme quadro 7. 
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Quadro 7: Modelo proposto de piano de contas relativas ao meio ambiente. 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

ESTOQUES 

MATERIA-PRIMA (Renovavel, Nao Renovavel, Reciclada e Reutilizavel) 

PRODUTOS ACABADOS (Renovaveis, Nao Renovaveis, Reciclados e Reutilizaveis) 

SERVIQOS DE S E Q U E S T R O DE CARBONO (Sequestro de carbono em andamento e Sequestro de 

carbono certificado) 

ATIVO PERMANENTE 

INVESTIMENTOS (Certificados negociaveis, Reflorestamento para Sequestro de carbono e 
Direitos sobre recursos naturais) 

LIGADOS DIRETAMENTE A PRODUCAO - nao agridem o meio ambiente, utilizados no processo 
de producao ( Tecnologia limpa, Tecnologia de adicao de pequenas quantidades e Tecnologia 
poluente). 

NAO DIRETAMENTE LIGADOS A PRODUCAO - o objetivo e proteger ou recuperar o meio 
ambiente (Tecnologia de limpeza, Tecnologia de prevencao na emissao de residuos, Tecnologia de 
mitigacao, Tecnologia para conservacao de recursos naturais, (-) Contingencies ambientais esperadas) 
PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 

Provisoes para contingencias ambientais (meio ambiente a recuperar, indenizagoes por doencas 
causadas, multas provaveis, qposentadorias precoces, contingencias de impactos causados na agua, 
no solo, no ar) 

Gastos ambientais a pagar (venciveis ate 365 dias, multas ja notificadas) 

PASSIVO NAO CIRCULANTE 

Provisao para Contingencias Ambientais a longo prazo,(ou seja a partir de 360 dias da data do Balango 
Patrimonial); 
PATRIMONIO LIQUIDO 
Reservas para Contingencias Ambientais esperadas; 
CUSTOS AMBIENTAIS 
Custo do servigo do sequestro do carbono; 
Degradagao produzida; 
DESPESAS AMBIENTAIS 
Recuperagao de areas degradadas do ar, do solo e da agua; 
Depreciacao de equipamentos (Tecnologia limpa, de adicao de pequenas quantidades, tecnologia 
poluente, de prevengao na emissao de residuos, de mitigagao e para conservagao de recursos); 
Outras despesas ambientais (Prevengao, Treinamento, Indenizacao a terceiros); 
RECEITAS AMBIENTAIS 

Receita de servigos ambientais; 
Receita de venda de certificados de redugao de emissoes; 
Receita de venda de material reciclado. 

Fonte: Adaptado de Ferreira (2006, p.98-102) 

Para entender a evidenciagao dos creditos carbono numa demonstragao financeira, algumas 

contas elencadas no quadro 7, precisam ser melhor explanadas no que tange o ativo ambiental. 
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Conforme Ferreira (2006), o ativo renovavel e o recurso que a natureza consegue continuar 

produzindo, sem que se vislumbre a hipotese de seu desaparecimento em fungao do uso. 

Como ativo nao renovavel, entende-se como recurso cujo uso tern a capacidade de esgota-lo 

sem que a natureza consiga repor o estoque utilizado. 

Ao tratar do Ativo Permanente - Investimentos, Ferreira (2006) enfatiza: 

• Certificados negociaveis: referem-se a aquisicao de titulos negociaveis em 
mercado aberto que foram emitidos em decorrencia de investimentos 
realizados em reflorestamento para sequestro de carbono. Sua avaliacao e 
contabilizagao devem ser semelhantes a investimentos em outros tipos de 
papeis, tambem negociados em mercado aberto. 

• Reflorestamento para sequestro de carbono: referem-se ao investimento em 
area de reflorestamento com objetivo de realizar o sequestro de carbono. 
Sua avaliagao deve ser feita pelos custos acumulados do investimento [...]. 

• Direitos sobre recursos naturais: referem-se ao registro dos direitos de 
exploragao de jazidas de recursos minerals pelo total dos custos incorridos 
na obtencao desses direitos. 

Ribeiro (2005) faz levantamento sobre a natureza contabil dos creditos de carbono e verificou-

se por meio dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), onde se tern 

discutido a forma mais adequada para contabilizagao doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA direitos de emissoes (Emission 

Rights), o que deu origem ao IFRIC 3, de dezembro de 2003, revogado em 2005, face a grande 

quantidade de criticas. 

Neste sentido, o documento que configurava como um complemento ao IAS 38, tratando de 

ativos intangfveis e a contabilizagao dos creditos deve ser proposta da seguinte forma: 

• Os tftulos de redugio de ppluentes devem ser considerados como um ativo 
intangivel e reconhecida como um contrato de cessao e devem constar nas 
demonstragoes contabeis de acordo com IAS que aborda o assunto; 
• As permissoes devem ser feitas pelo o governo levando em consideragao o 
valor acessfvel e pago deve ser contabilizados de acordo o IAS 20; 
• Os passivos ambientais devem ser representados a partir da cessao do direito 
ou por uma multa e deve esta de acordo com IAS 37 que trata dos dados as 
provisoes, passivos e ativos contingentes (RIBEIRO, 2005). 

Verificando a proposta de Ferreira (2006), onde enfatiza um modelo de piano de contas para o 

meio ambiente e relacionando as afirmagoes de Ribeiro (2005), os creditos de carbono 

precisam estar evidenciados principalmente no ativo circulante, bem como um bem intangivel 

no ativo permanente. 
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Segundo Hendriksen e Van Breda (1999), o reconhecimento do ativo intangivel deve seguir 

regras aplicaveis aos ativos no que concernem sua definigao, mensuragao e precisao, Na tese 

de Ribeiro (2005), existem pontos analogos entre os creditos de carbono e os ativos intangiveis, 

passiveis a classificagao do ativo permanente. 

Com relagao ao Passivo Ambiental, o quadro 7 faz mengao da provisao para contingencias 

ambientais, que agridem o solo, a agua, o sol e o ar. Assim, interpreta-se que a evidenciagao 

dos creditos de carbono nas obrigagoes ambientais e necessaria. Na tese de Ribeiro (2005, p. 

68) tambem ha afirmagoes a este respeito: 

As empresas envolvidas no MDL, especialmente as comprometidas com as 
metas de redugao de emissoes, tern obrigagao de prestar contas com seu 
desempenho, ao final de cada periodo, que pode ser o seu ano calendario. Elas 
devem entregar aos orgaos competentes a quantia de creditos de carbono 
equivalente ao montante que excedeu suas cotas. 
Sabendo-se que a emissao de gases de GEEs e o fator gerador do passivo, 
pode-se afirmar que estes constituem ao longo do ano ou do periodo 
preestabelecido e assim deve ser reconhecidos. O fundamento para sua 
constituigao e a adesao do pais e, consequentemente, da empresa, ao 
Protocolo de Quioto. 

Alem da abordagem do credito de carbono no passivo, verifica-se tambem a mengao nos custos 

ambientais (quadro 7), onde trata do "Custo do servigo do sequestro do carbono", que em 

contrapartida evidencia um passivo ambiental, bem como a Receita Ambiental, tratada no 

referido quadro como "Receita de venda de certificados de redugao de emissoes". 

A esse respeito, Ribeiro (2005) esclarece que a transparencies das informagoes ambientais e 

requisito para obtengao de recursos necessarios, para que o gestor possa segregar os ativos e 

passivos e leva-los a conhecimento publico, preservando a situagao do patrimonio, o que se 

caracteriza tambem como um gerenciamento de informagoes. 

O estudo da contabilidade ambiental defende a ideia que essas evidenciagoes devem ser 

explanadas nos demonstratives financeiros. Assim, a evidenciagao dos creditos de carbono nos 

ativos, passivos, custos e receitas ambientais, alem de dar um maior suporte nas informagoes, 

auxiliariam tambem as empresas no processo decisorio da gestao ambiental. 
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3 D E S C R I C A O E A N A L I S E D O S R E S U L T A D O S 

3.1 Caracterizacao da Empresa 

A Empresa BRF-Brasil Foods S.A. e suas subsidiarias iniciaram-se suas atividades em 1934 no 

estado de Santa Catarina, atua no setor alimenticio com o foco na criagao, producao e abate de 

aves, suinos e bovinos e seus derivados, Os seus produtos ainda utiiizam as marcas anteriores 

e sao comercializados no mercado interno e externo e tornou-se uma das grandes empresas 

neste setor apos a fusao da Perdigao SA. com Sadia SA., alem disso, mantem uma fundacao 

que e responsavel pela elaboracao e execucao dos projetos de desenvolvimento limpo (NOTAS 

EXPLICATIVAS, 2010). 

A empresa, a partir de 2009, opera com aproximadamente com 17 incubadoras, 9 fabricas de 

racoes, 44 unidades de processamento de carne, 15 pontos de coletas de leite, 4 

processamento de massa, 13 unidades de fabricagao de lacteos e uma de sobremesas e 3 

unidades de margarina e uma de soja e estao distribuidas em seis estados brasileiros e no 

exterior. Alem disso, possuem uma rede de distribuigao, sendo 13 esta localizado no Brasil e 

um na Europa (SCHERE, 2009). 

As informagoes financeiras estao em consonancia com as praticas contabeis adotadas no 

Brasil, nas quais podemos citar: Comite de Pronunciamento Contabil (CPC), Comissao de 

Valores Mobiliarios (CVM) e com as normas internacionais emitidas pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA International 

Accounting Standards Board (IASB). Os demonstratives contabeis controlados sao identificados 

como BR GAAP e as consolidadas estao de acordo BR GAAP e IFRS. Foram ainda preparadas 

com base no custo historico, exceto: instruments financeiros derivativos mensurados pelo valor 

justo; ativos e passivos reconhecidos ao valor justo; ativos para venda pelo valor justo; e 

instrumentos mensurados pelo valor justo e por meio de resultados (NOTAS EXPLICATIVAS, 

2010). 

3.2 Caracteristicas da Gestao Ambiental 

Analisando as notas explicativas da empresa em estudo para o periodo estabelecido nao foi 

observado nas suas demonstragoes contabeis nenhuma certificagao para redugao de emissOes 
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de carbono. Mas a empresa utiliza varias diretrizes estabelecidas no Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo para desenvolver projetos sustentaveis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.1 Projetos de Desenvolvimento Limpo (PDL) executados pela Brasil Foods 

Os projetos de Desenvolvimento Limpo elaborados e executados atraves da fundagao da BRF -

Brasil Foods S A , de acordo com Institute da empresa em 2007 sao os seguintes: 

• O programa da suinocultura sustentavel que visa apoiar os produtores locais de Rio 

Verde (GO) a utilizarem o Mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL) para reduzir os 

danos causados dejetos suinos; 

• O programa de florestas renovaveis, que foi idealizado com o intuito de evitar a 

destruicao das florestas nativas e consumo de combustfveis fosseis e se encontra na 

fase da obtencao dos creditos; 

• O programa de reuso de agua que tern como objetivo de reutilizar agua apos um 

tratamento previo para alguns processos industrials, lavagem de caminhoes, limpeza 

externa, gaiolas, etc. Gerando uma economia de ate 30% no total consumido pela 

empresa; 

• O programa de racionalizagao e conservagao de energia foi implementado para 

combater os desperdfcios de energia, vapor e agua, atraves do desenvolvimento de 

projetos eficientes. A economia ja chegou ate 15%; e, 

• O programa de inclusao digital; e programa de pessoas com deficiencies visa capacitar 

pessoas com deficiencia fisicas para o mercado de trabalho. 

E visivel que existem varios projetos que atendem as exigencias do protocolo 
de Kyoto, sendo o foco desta pesquisa o programa de suinocultura. O programa 
esta sendo executado em sua plenitude em Rio Verde no estado de Goias e ja 
tern construfdos 49 biodigestores com recursos proprios e com parceria 85, e ja 
tern programada a expansao para os estado de Santa Catarina e Parana. A 
estrategica futura e a venda destes creditos de carbono na busca de receitas 
(BRF, 2007, acesso: www.brasilfoods.com). 

E notavel os impactos positivos gerados devido a implementacao de projetos verdes pela 

empresa estudada no meio ambiente. No caso da suinocultura apesar de ser uma atividade ja 

rentavel, podem ajudar as comunidades locais gerar renda com o gas metano e o adubo, alem 

disso, esta evitando a poluigao de rios, reservatorios e lengois subterraneos. 
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Esta pesquisa e fundamentada com o projeto de desenvolvimento limpo da suinocultura 

sustentavel. Desta forma, seguem mais informagoes a este respeito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.2 PDL da suinocultura sustentavel 

Nos projetos sustentaveis utilizados para tratar os dejetos suinos a utilizagao de biodigestor e a 

saida mais utilizada e eficiente. Segundo Lima (2011) os biodigestores sao constituidos por: 

uma camara fechada instalada no solo e um sistema de canalizacao, que encaminha o gas 

produzido para ser aproveitado como energia. Alem disso, essas infraestruturas produzem 

adubo organico, que podem ser utilizados na agricultura, substituido a utilizagao de fertiiizantes 

quimicos. 

Apesar de sua instalacao possui um custo alto, a empresa estudada possui projetos em 

desenvolvimento nesta linha e ja estao na fase da certificagao. Assim, analisando suas as notas 

explicativas do ano 2006 a 2010, observou-se que nao ha nenhuma evidenciagao e nem 

metodologia referente a evidenciagao e contabilizagao dos creditos de carbono provenientes da 

redugao das emissoes de gas de dejetos suinos. 

Com base nesta analise nas notas explicativas, conclui-se que a hipotese formulada nos 

procedimentos metodologicos e verdadeira ("A empresa BRF - Brasil Foods S.A. nao calcula e 

nao evidencia nas notas explicativas as informagoes ambientais referentes aos creditos de 

carbono provenientes da redugao de emissoes de dejetos suinos no meio ambiente"). 

O que ficou evidenciado em algumas notas, em especificamente ao ano de 2010, foi as 

quantidades e os saldos contabeis por ativos biologicos consumiveis. Os saldos referentes a 

animais vivos para abate, classificados anteriormente como estoques foram reclassificados 

como ativos biologicos circulantes e ja com relagao aos animais em planteis, que anteriormente 

eram classificados no ativo imobilizado foram classificados como ativos biologicos nao 

circulantes. 

Como nao foi apresentada nenhuma evidenciagao dos creditos de carbono e nem dos projetos 

sustentaveis nas notas explicativas pela empresa, esta pesquisa estimou atraves da 

metodologia sugerida pelo mecanismo de desenvolvimento limpo a quantidade de gases 

evitados no ano a partir dos ativos biologicos circulantes e nao circulantes apresentado nos 
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anos de 2009zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e 2010. Os outros anos nao foram considerados porque os suinos eram 

contabilizados em conjunto com os bovinos, inviabilizando o calculo. 

3.3 Proposta de calculo anual do PDL estudado no periodo proposto 

Averiguando as notas explicativas de 2006 a 2010, apenas nos anos de 2009 e 2010 foram 

observadas informagoes relacionadas a quantidade de suinos. 

Adequando as informagoes fornecidas (tabela 1) e utilizando o modelo recomendado (equacao 

1.1 e 1.2) foram calculadas as emissoes evitadas de carbono liquidas (BEL) para os anos 

exercfcios 2009 e 2010, e levando consideracao a reclassifieagao do ativo biologico. 

E importante lembrar que nas notas explicativas dos anos anteriores nao foram posslveis fazer 

essas estimagoes devido a empresa estudada contabilizar a quantidade de sufnos juntamente 

com os bovinos. 

Com os resultados em maos foi possivel contabilizar e evidenciar as receitas provenientes da 

instalagao de projetos sustentaveis, onde se geram creditos para outras empresas comprarem 

no mercado de agdes. Os produtos resultantes, com a instalagao dos biodigestores, geram 

tambem receitas com a venda de biogas e adubos organicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.1 Evidenciagao dos creditos de carbono no PDL de Suinocultura nos exercicios de 2009 e 

2010 

As tabelas 2 e 3 mostram as emissoes evitadas de gas carbono (BEL) no ano exercicio 2009 

dos ativos biologicos circulantes e nao circulante, conforme metodologia proposta. 
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Tabela 2 - Estimacao das emissoes evitadas para atmosfera com ativos biologicos circulantes -
ano exercicio 2009. 

ANIMAIS 
Numero 

de 
Cabecas 

Emissao 
CH4 

(ton/ano) 
GWPCH4 

BE em 
tC02/ano na 

base de 
projeto 

BEL em 
tC02/ano 
(evitado) 

Termirtacoes 0 0 21 0 0 

Leitoes Creche 0 0 21 0 0 

Leitoes Maternidade 0 0 21 0 0 

Matrizes Maternidade 0 0 21 0 0 

Matrizes Imaturos 3.960 166 21 3.493 2.550 

Matrizes Gestagao 0 0 21 0 0 

Matrizes em Descanso 0 0 21 0 0 

Matrizes Adultas 5 0,21 21 4 3 

Marras Crescimento 0 0 21 0 0 

Machos/Rufoes 0 0 21 0 0 

TOTAL 3.965 167 3.498 2.553 
Fonte: Dados da Pesquisa 2011 

Com base na Tabela 2, o valor de 3.498 e a quantidade em tonelada de gas carbono (C02) por 

ano base de projeto, sem considerar as perdas na operacao do biodigestor, e foi mensurado 

com a equagao 1.1 e o valor 2.553 e quantidade de gas carbono (C02) em toneladas por ano 

que foram evitadas considerando as perdas e foi calculada pela equagao 1.2. 

Tabela 3 - Estimagao das emissoes evitadas para atmosfera com ativos biologicos nao 

circulantes - ano exercicio 2009. 

ANIMAIS 
Numero 

de 
Cabecas 

Emissao 
CH4 

(ton/ano) 
GWPCH4 

BE em 
tC02/ano na 

base de 
projeto 

BEL em 
tC02/ano 
(evitado) 

Terminagoes 0 0 21 0 0 

Leitoes Creche 0 0 21 0 0 

Leitoes Maternidade 0 0 21 0 0 

Matrizes Maternidade 0 0 21 0 0 

Matrizes Imaturos 173 7 21 153 111 

Matrizes Gestagao 0 0 21 0 0 

Matrizes em Descanso 0 0 21 0 0 

Matrizes Adultas 381 16 21 336 245 

Marras Crescimento 0 0 21 0 0 

Machos/Rufoes 0 0 21 0 0 

TOTAL 554 23 489 357 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011 
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Na Tabela 3, o valor de 489 e a quantidade em tonelada de gas carbono (C02) por ano base de 

projeto para uma quantidade de 554 suinos, sem considerar as perdas na operacao do 

biodigestor, e foi calculada com a equagao 1.1 e o valor 357 e quantidade de gas carbono 

(C02) em toneladas por ano que foram evitadas considerando as perdas e foi calculada pela 

equagao 1.2. 

Nas tabelas 4 e 5 mostram as emissoes evitadas de gas carbono (BEL) no ano exercicio 2010 

dos ativos biologicos circulantes e nao circulante. 

TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 - Estimagao das emissoes evitadas para atmosfera com ativos biologicos circulantes -

ano exercicio 2010. 

ANIMAIS 
Numero 

de 
Cabecas 

Emissio 
CH4 

(ton/ano) 
GWPCH4 

BE em 
tC02/ano na 

base de 
projeto 

BEL em 
tC02/ano 
(evitado) 

Terminagoes 0 0 21 0 0 

Leitoes Creche 0 0 21 0 0 

Leitoes Maternidade 0 0 21 0 0 

Matrizes Maternidade 0 0 21 0 0 

Matrizes Imaturos 4.155 175 21 3.665 2.676 

Matrizes Gestagao 0 0 21 0 0 

Matrizes em Descanso 0 0 21 0 0 

Matrizes Adultas 0 0 21 0 0 

Marras Crescimento 0 0 21 0 0 

Machos/Rufoes 0 0 21 0 0 

TOTAL 4.155 175 3.665 2.676 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011 

Observando a tabela 4, o valor de 3.665 e a quantidade em tonelada de gas carbono (C02) por 

ano base de projeto, sem considerar as perdas na operagao do biodigestor, e foi mensurado 

com a equagao 1.1 e o valor 2.676 e quantidade de gas carbono (C02) em toneladas por ano 

que foram evitadas considerando as perdas e foi calculada pela equagao 1.2. 
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Tabela 5 - Estimacao das emissoes evitadas para atmosfera com ativos biologicos nao 

circulantes - ano exercicio 2010. 

ANIMAIS 
Numero 

de 
Cabecas 

Emissao 
CH4 

(ton/ano) 
GWPCH4 

BE em 
tC02/ano na 

base de 
projeto 

BEL em 
tC02/ano 
(evitado) 

Terminacoes 0 0 21 0 0 

Leitoes Creche 0 0 21 0 0 

Leitoes Maternidade 0 0 21 0 0 

Matrizes Maternidade 0 0 21 0 0 

Matrizes Imaturos 169 7 21 149 109 

Matrizes Gestagao 0 0 21 0 0 

Matrizes em Descanso 0 0 21 0 0 

Matrizes Adultas 386 16 21 340 249 

Marras Crescimento 0 0 21 0 0 

Machos/Rufoes 0 0 21 0 0 

TOTAL 555 23 490 358 
Fonte: Dados da Pesquisa 2011 

Na tabela 5, o valor de 490 e a quantidade em tonelada de gas carbono (C02) por ano base de 

projeto para uma quantidade de 555 suinos, sem considerar as perdas na operacao do 

biodigestor, foi calculada com a equagao 1.1, ja o valor 358 e quantidade de gas carbono (C02) 

em toneladas por ano que foram evitadas considerando as perdas com a equagao 1.2. 

Assim pode ser afirmado que no ano exercicio 2009 da empresa estudada, somando a 

quantidade de C02 evitada (BEL) da tabela 2 e tabela 3, a empresa possuia de 2910 creditos 

de carbono que poderiam ser negociados no mercado internacional. Caso a cotagao de 1 

credito de carbono na bolsa de valores da epoca fosse 30 dolares teria resultado uma receita de 

87.300,00 dolares, sem considerar os custos totais. 

Para o ano exercicio 2010 a empresa estudada, somando a quantidade de C02 evitada (BEL) 

da tabela 4 e tabela 5, a empresa contabilizariam 3.033 creditos de carbono. Caso na epoca, 1 

credito de carbono fosse negociado a 50 dolares resultaria uma receita 151.650,00 dolares, 

sem contar com as receitas provenientes da comereializagao de produtos resultantes das 

atividades do projeto e sem considerar os custos totais. 
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3.4 Evidenciagao da Contabilidade Ambiental 

Este item tern como objetivos descrever o patrimonio ambiental da empresa estudada, 

descrevendo seus ativos, passivos, receitas e despesas ambientais. 

Tomando como base os conceitos sobre este assunto, procurou-se analisar nas notas 

explicativas da empresa, contas que evidenciam o meio ambiente em forma de investimentos, 

obrigacoes, gastos ou ganhos referentes. Apos analisar o periodo proposto, constatou-se que 

nao ha evidenciagao ou mengao a respeito. 

Nas notas explicativas de 2007, 2008 e 2009 a unica mengao sobre o assunto, trata-se do 

Resumo das Praticas Contabeis, onde determinado item explana sobre Investimentos em 

prevengao de danos ao meio ambiente: 

[...] Investimentos em prevengao de danos ao meio ambiente: os gastos 
relacionados ao atendimento de regulamentos ambientais sao considerados 
como custo de produgao ou capitalizados quando incorridos. Na avaliagao da 
Administragao, a provisao para perdas relativas a questoes ambientais 
constituida atualmente e suficiente para cobrir estes gastos (Notas Explicativas 
da BRFoods, 2007, 2008 e 2009) 

Assim, conclui-se que, com base nas notas explicativas, nao ha como evidenciar os itens do 

ativo, passivo, receitas e custos referentes ao meio ambiente. Todavia, sendo uma atividade 

poluidora, constata-se que a mesma investe continuamente na gestao ambiental: 

Como parte de seus compromissos com a sustentabilidade, a BRF investe 
continuamente em gestao ambiental; 
Em 2010, o valor aplicado totalizou R$ 144,1 milhoes, aumento de 29% ante 
2009. A maior parte dos recursos (51,3%) foi aplicada em destinagao, 
tratamento de residuos e mitigagao de impactos e em florestas renovaveis 
(31,8%). Sao areas cultivadas com pinus e eucaliptos, cuja madeira e utilizada 
como fonte de energia para geragao de vapor nas unidades industrials, em 
substituigao a combustiveis fosseis. A estrategia diminui o impacto dos gases 
de efeito estufa no ambiente; 
A Companhia mantem iniciativas para a preservagao de recursos naturais, 
especialmente agua, redugao de gases de efeito estufa, energia, 
biodiversidade, reciclagem e educagao ambiental. Sao agoes que permeiam 
toda a operagao e as comunidades onde estao situadas as unidades de 
produgao. Dessa forma, a BRF contribui para solidificar uma cultura atenta ao 
desenvolvimento sustentavel em todos os seus segmentos de atuagao e 
publicos com os quais se relaciona (BRFOODS, 2011). 
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Com base nestas afirmagoes, procurou-se investigar no site oficial da empresa, bem como em 

documents oficiais disponibilizados nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site. 

Segundo o site oficial da empresa, os investimentos ambientais consolidados no periodo de 

2009 e 2010, sao os seguintes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 6 - Investimentos Ambientais consolidados em 2009 e 2010. 

2009 2010 
Prevengao e gestao 21.130.781 24.325.726 
Destinagao, tratamento e mitigagao 66.487.836 74.013.278 
Investimentos em florestas 24.222.354 45.796.104 
Total 111.840.971 144.135.104 

Fonte: BRFOODS, 2011 

Conforme tabela 6 foi identificado o ativo ambiental, ou seja, o que foi investido no meio 

ambiente em 2010. Tratando-se de 2009, esta evidenciagao tambem foi confirmada no 

"Relatorio Anual segundo o Artigo 13 ou 15(D) do Securities Exchange Act de 1934": 

Tambem estamos cientes da necessidade de aperfeigoar e expandir nossos 
sistemas de controle ambiental em sincronia com o ritmo de crescimento e 
diversificagao esperados para os proximos anos. Todos os novos investimentos 
que envolvam o aumento da produgao devem ampliar as unidades de 
tratamento de efluentes e a capacidade de geragao de vapor a fim de atender 
aos padroes ja alcangados e, caso possfvel, aperfeigoar tais indicadores. Em 
2009, investimos R$111,8 milhoes em projetos ambientais (BRFOODS, 2009). 

No que tange aos ativos e passivos ambientais, nao ha nenhuma mengao nas notas 

explicativas obrigatorias, embora enfatize sobre os riscos ambientais, que poderiam ser 

provisionados, alem da prevengao da poluigao. Porem, em seu documento denominado 

"Relatorio Anual segundo o Artigo 13 ou 15(D) do Securities Exchange Act de 1934" explana o 

seguinte: 

Em 7 de outubro de 2008, firmamos um termo de ajuste de conduta (TAC) com 
o municipio de Mirassol D'Oeste, segundo o qual concordamos em pagar 
indenizagao no valor de R$100.000 e fazer uma doagao de 100.000 mudas 
florestais a entidades indicadas pelo Ministerio Publico do Estado de Mato 
Grosso. Em 3 de outubro de 2007, firmamos um termo de ajuste de conduta 
com o municipio de Rio Verde, no estado de Goias, segundo o qual fomos 
obrigados a pagar indenizagao de aproximadamente R$1.5 milhoes, para os 
quais fizemos provisoes. Alem disso, em 14 de setembro de 2007, fizemos 
investimentos para o aprimoramento do nosso sistema de captagao de aguas 
pluviais a fim de evitarmos acidentes, tais como a disposigao involuntaria de 
residuos organicos em um rio proximo a uma de nossas unidades. Pagamos a 
indenizagio integralmente e nos encontramos em conformidade com as outras 
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obrigagoes de fazermos investimentos e melhorias segundo o TAC (BRFOODS 
2009). 

Conforme o referido relatorio, que em 2007 obtiveram obrigagoes - passivos ambientais 

referentes a indenizagoes no valor de R$ 1.5 milhoes e em 2008 no valor de R$ 100 mil, alem 

da doagao das 100 mudas florestais nao mensuradas. 

No site oficial da empresa ha mengao sobre os custos ambientais, todavia existe pouca 

evidenciagao: 

Apenas 3,86% de todos os residuos produzidos pela BRF, em 2010, foram 
destinados a aterros. A meta da Companhia e continuar diminuindo esse 
porcentual por meio do reaproveitamento e reciclagem. Apenas uma pequena 
parte dos residuos e processada internamente, de acordo com a legislagao 
vigente. O restante e encaminhado a reciclagem ou processamento externo por 
meio de terceiros licenciados em orgaos ambientais para que possam exercer a 
atividade. Alem do cumprimento dessa determinagao, a BRF realiza uma 
seiegao rigorosa, controla as licengas concedidas e realiza auditorias para 
monitorar a conformidade dos processos. 
Depois de segregados e classificados, os residuos gerados pelo processo 
industrial sao armazenados em locais projetados para essa finalidade, para que 
sejam coletados e transportados ao destino final. Todas as etapas sao 
referenciadas pelas legislagoes nacional, estadual e municipal e pelas 
determinagoes da Associagao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT). Os 
residuos sao classificados conforme a NBR 10.004 e controlados 
corporativamente e a quase totalidade (99,8%) pertence a Classe II (nao 
perigosos) e tern origem basicamente no processo produtivo, como residuos 
organicos. O restante e de Classe I (perigosos), como lampadas, pilhas, 
baterias e residuos produzidos nos ambulatorios existentes nas unidades 
(BRFOODS, 2011). 

Os desperdfcios e residuos sao considerados custos, que conforme a empresa esta sendo 

reaproveitados por meio da reciclagem, so nao foi evidenciada uma mensuragao dos valores 

gastos. 

Relacionando custos com obrigagoes ambientais, e importante afirmar que a provisao e 

evidenciagao como forma de prevenir danos, traria beneficios para a empresa, visto que o a 

nao renovagao do licenciamento ambiental podem trazer danos. 

Em 2009, oito unidades da BRF foram certificadas segundo as normas ISO 
14001: Lages, Marau Aves, Marau Suinos, Nerval d'Oeste, Serafina Correa, 
Chapeco, Paranagua e Ponta Grossa. Nossas unidades industrials estao 
sujeitas azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA licenciamento ambiental, com base em seu potencial poluidor e 
uso de recursos naturais. Por exemplo, se uma de nossas unidades 
industrials for construida ou ampliada sem uma licenga ambiental ou se nossas 
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licencas ambientais expirarem e nao forem renovadas, ou tiverem sua 
solicitacao de renovacao negada por uma autoridade ambiental 
competente, podemos incorrer penalidades administrativas, como uma 
multa no valor entre R$500 e R$10 milhoes, suspensao de operacoes ou 
fechamento da unidade em questao. Essas mesmas multas tambem podem ser 
aplicaveis em caso de nao cumprimento com as condigoes de validade 
previstas nessas licencas ambientais ja detidas por nos. Atualmente, algumas 
de nossas licencas ambientais estao sendo renovadas, e nao podemos 
assegurar que as agendas ambientais aprovarao nossas solicitacoes de 
renovacao (BRFOODS, 2009, grifo nosso). 

Com base na analise desses documentos, contata-se que as evidenciacoes dos ativos 

poderiam constar nas Notas Explicativas das Demonstracoes Financeiras, em virtude da 

importancia da gestao ambiental nessa atividade poluidora. No que tange aos passivos, a 

evidenciagao precisa ser mais clara, alem de fazer parte das Notas Explicativas e das 

informagoes sobre a Gestao Ambiental no site oficial da empresa. 

Tratando-se dos custos e receitas ambientais nao foram encontradas evidenciagoes possiveis 

de se fazer uma analise. Referindo-se aos creditos de carbono, neste estudo foi verificada uma 

possivel receita que poderiam ser mensuradas. Segue um quadro-resumo sobre as 

informagoes encontradas no patrimonio ambiental: 

Quadro 8: Identificagao dos itens ambientais na empresa estudada em milhoes. 

2006 2007 2008 2009 2010 
Ativo Ambiental Nl Nl Nl 111,8 144,1 
Passivo Ambiental Nl 1,5 0,1 Nl Nl 
CustcyDespesa Ambiental Nl Nl Nl Nl Nl 
Receita Ambiental Nl Nl Nl Nl Nl zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*NI- Nao Identificado 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011 

Com base nos resultados apresentados no quadro 8, percebe-se que os relatorios e 

documentos oficiais ainda precisam evidenciar de forma mais clara seus itens ambientais, 

conforme sugerido no quadro 7. Uma melhor evidenciagao das praticas ambientais tambem se 

faz necessarias. Sugere-se a implantagao de um Balango Ambiental na empresa. 
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4 C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

A degradagao do meio ambiente tern apresentado um cenario de preocupacao nas 

organizagoes e pafses. A sociedade nao aceita mais a pressao que esta sendo feita sobre os 

recursos naturais e estao forcando as empresas a mudarem as suas estrategicas na busca de 

produtos limpos. O governo esta sendo mais severo e esta propondo leis mais rfgidas capazes 

de imputar saneoes e multas pesadas. 

Este e um cenario que as instituicoes tern que se adequar as exigencias e estao observando 

que a variavel ambiental podem render grandes beneficios financeiros e competitivos. Assim a 

necessidade de evidenciar as suas atividades poluidoras e propor projetos de desenvolvimento 

limpo para minimizar ou ate eliminar os impactos negativos provocados. A empresa deste 

estudo implementou o tratamento de dejetos suinos que e o caminho na busca da 

sustentabilidade. 

E notorio que evidenciagao e contabilizagao das variaveis ambientais nas empresas e uma 

tendencia e uma necessidade mundial. As empresas precisam criar mecanismos especificos 

que auxiliam na evidenciag§o das informagoes ambientais e seja coerente com as diretrizes do 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que e o caminho consolidado pelo Protocolo de Kyoto e 

que tern objetivo de mensurar os creditos de carbono numa empresa. 

A empresa BRF - Foods Brasil SA . ja possui alguns projetos verdes, mas nao vem 

evidenciando e contabilizando em suas notas explicativas de forma especificas, com a 

utilizagao de metodologias, os creditos de carbono gerados pelos projetos verdes 

desenvolvidos, comprovando que a hipdtese levantada nesse estudo como sendo verdadeira. 

Esta pesquisa atendeu todos objetivos, ja que foram descritos os projetos de desenvolvimento 

limpo da empresa em estudo, dando enfase as atividades suinas. Foi identificada uma 

metodologia de mensuragao dos creditos de carbono que permite evidenciar a receita bruta 

caso ocorra negociagoes destas commodities no mercado da bolsa de valores. Essa 

metodologia nos permitiu tambem conhecer a contabilizagao de gas carbono evitadas em 

toneladas por ano para atmosfera. Com base nas notas explicativas analisadas (2006 a 2010), 

ficaram constatados nos seus demonstratives poucas informagoes sobre os ativos e passivos 

ambientais na empresa estudada. 
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Contudo, a evidenciagao e contabilizagao dos creditos de carbono foram verificadas, mostrando 

que e uma necessidade primordial na consolidagao e construgao de um balango ambiental 

eficiente e e uma tendencia mundial das empresas na busca da sustentabilidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 R E C O M E N D A C O E S 

Nesta pesquisa mostrou a importancia da evidenciagao e contabilizagao dos creditos de 

carbono a partir dos projetos de desenvolvimento limpo, sendo necessarios ainda alguns 

avangos como: 

• Uma analise dos sistemas de produgao de suinos de diferentes regioes; 

• Determinagao de parametros levando em consideragao as peculiaridades de cada 

regiao; e desenvolvimento de modelos que representem a realidade de cada regiao; 

• Analisar o custo-beneficio com o desenvolvimento e implementagao de projetos verdes 

nesta tematica; 

• Implantagao do Balango Ambiental para evidenciar de forma mais clara as praticas 

ambientais. 
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