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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A influencia do ser humano sobre o meio ambiente criou um debate o usos da tecnologia 

que promove acoes sustentaveis que visa a qualidade de vida da populacao e se pratique 

cada vez mais acoes que visem nao comprometer tanto a qualidade de vida da atual 

populacao e tambem a das proximas geracoes. E notorio que, nos ultimos anos, a 

preocupacao com relacao ao impacto das mais diversas atividades produtivas e de services, 

relacionadas ao meio ambiente, tern sido preocupacao crescente. Nesse sentido, ja que a 

contabilidade e conhecida como um sistema de informacoes tendo como objetivo o controle 

do patrimonio, faz-se necessario que o mesmo passe a desenvolver formas de divulgar 

acoes de gestao ambiental. Dessa forma, busca-se identificar dentro do universo analisado: 

Analisar a percepcao dos gestores das industrias texteis do Municipio de Sao Bento-PB 

sobre o tema de Responsabilidade Ambiental. Uma vez que, a realizacao de estudos a 

relevancia dos acidentes ambientais envolvendo principalmente as industrias, ja que a 

busca por uma consciencia ambiental representa um fator importante para o auxilio ao 

estimuio necessario de atitudes de responsabilidade ambiental na sociedade. Tornando-se 

uma pesquisa exploratoria e descritiva, no qual foi aplicado um questionario a 30 industrias 

produtoras de redes, mantas e derivados. Obtendo como resultado que menos de 50% 

dessas industrias praticam acoes preventivas ao processo de degradacao ambiental e, na 

maioria das empresas nao existem procedimentos operacionais, tecnica ou tecnologia que 

visem a reducao ou eliminacao dos residuos causados pela producao dos produtos. Com 

isso, pode-se sugerir que essas industrias pratiquem, registrem e divulguem acoes 

socioambientais. Pois so assim, os gestores poderao contribuir para o desenvolvimento da 

comunidade e conquistar um espaco para o seu crescimento. 

Palavras-chave: Contabilidade Ambiental, Meio Ambiente, Responsabilidade Ambientais. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The influence of the human being on the environment has created a debate the uses of the 

technology that promotes sustainable actions aimed at the quality of life of the population 

and practice more and more actions to not affect both the quality of life of the current 

population and also to the next generations. It is striking that, in recent years, the concern 

with respect to the impact of the most different productive activities and services, related to 

the environment, has been growing concern. In this sense, as the accounting is known as an 

information system aimed at the control of the assets, it is necessary that the same pass to 

develop ways of disseminating actions of environmental management. This way, we seek to 

identify within the universe analyzed: Analyze the perception of the gestures of the industries 

textiles of the Local authority of Sao Bento-PB on the subject of Environmental 

Responsibility? Since, the performance of studies to the relevance of environmental 

accidents involving mainly the industries, since the search for an environmental awareness is 

an important factor for the aid to the stimulus necessary for attitudes of environmental 

responsibility in society. Becoming an inquiry exploratory and descriptive, in which a 

questionnaire was applied to 30 producing industries of nets, blankets and derivates. 

Obtaining as result that less than 50 % of these industries practices preventive actions to the 

process of environmental degradation and, in most of the enterprises there are not 

operational proceedings, technique or technology at what they aim to the reduction or 

elimination of the residues caused by the production of the products. With this, it may be 

suggested that these industries employ, sjo and disseminate environmental actions. Because 

only then, the managers may contribute to the development of the community and win a 

space for its growth. 

Words-keys: Environmental Accounting, Environment, Environmental Responsibility. 
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1 INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ha alguns anos, principalmente apos a Primeira Guerra Mundial, a industria comecou a se 

desenvolver, ganhando respeito no mercado e diversificando a producao. Essa evolucao da 

economia nao teve apenas consequencias na aceleracao do desenvolvimento, mas tambem 

causaram grandes impactos ambientas. (OLIVEIRA, 2002). 

Milhoes de pessoas em todo o mundo lutam por esta nobre causa, tentando mostrar os 

perigos iminentes de uma postura agressiva ao meio em que a populacao esta vivendo, e os 

riscos concretos que todos correm (DE LUCA, 1998). Nesse contexto, a influencia do ser 

humano sobre o meio ambiente tern feito com que se debata e se pratique cada vez mais 

acoes que visem nao comprometer tanto a qualidade de vida da atual populacao e tambem 

a das proximas geracoes. 

Com isso, percebe-se que nos ultimos anos, a preocupacao com relacao ao impacto das 

mais diversas atividades produtivas e de servicos, relacionadas ao meio ambiente, tern sido 

crescente. Cada vez mais nota-se a presenca de representantes da sociedade, vinculados a 

orgaos polrticamente orientados, exigindo que empresas assumam suas responsabilidades 

perante aos impactos negatives que possam causar ao meio ambiente, exigindo 

informacoes sobre a questao ambiental. 

Nesse sentido, ja que a contabilidade e conhecida como um sistema de informacoes tendo 

como objetivo o controle do patrimonio, avaliacao de desempenho e tomada de decisao, faz-

se necessario que a mesma passe a desenvolver e incorporar formas de registrar e 

mensurar os eventos economicos relativos ao meio ambiente, assumindo o papel de 

divulgacao das acoes de gestao ambiental. 

Lima e Viegas (2002) comentam que a preocupacao com a questao ambiental e etica e 

economica. Assim, a contabilidade se atualiza ao buscar procedimentos que proporcionem a 

evidenciacao da informacao ecologica, promovendo a discussao do tema entre seus 

pesquisadores e profissionais. 
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1.2 T e m a e Problematical zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com Ribeiro (1992) com o patamar bastante elevado da degradacao, nao so 

ambientalistas, mas tambem a sociedade como um todo, passaram a se preocupar mais 

com as questoes ambientais, e por isso ha algum tempo se discute muito sobre a 

preservacao e recuperacao do meio ambiente. 

Observa-se que nas ultimas decadas, as industrias preocupavam-se apenas com a 

eficiencia de seus sistemas produtivos, porem, o crescimento da conscientizacao ambiental 

e a disseminacao da educacao ambiental colaboraram para que as empresas tivessem uma 

relacao mais sustentavel com o meio ambiente. De modo que, os interesses dos acionistas 

passaram a dividir espaco com as demandas da sociedade, dos clientes, funcionarios e 

fornecedores (DE LUCA, 1998). 

Para Ashley (2002) a avaliacao ambiental e importante devido ao fornecimento de bases 

para a formulacao de politicas que permitam o manejo dos impactos das atividades 

produtivas. Para que a empresa possa agir de maneira eficaz no combate a degradacao, e 

necessaria uma analise profunda dos impactos dos processos. 

Nesse contexto, por ser a Contabilidade um instrumento de registro, controle e interpretacao 

das informagoes, se decidiu segmentar para evidenciar as acoes que as empresas estao 

tomando no campo ambiental. Segundo Tinoco (2001) esses dados sao registrados em 

relatorios contabeis (notas explicativas), ajudando as empresas a tomarem suas decisoes 

relativas ao meio ambiente, de modo que o agrida o minimo possivel. 

Assim, a preservacao e recuperacao do meio ambiente sao demonstradas atraves da 

Contabilidade Ambiental, que tern por finalidade coletar, mensurar e evidenciar os gastos e 

investimentos ambientais com o objetivo de auxiliar os gestores em suas decisoes, bem 

como, permitir que todos os usuarios tenham acesso a essas informacoes (RIBEIRO 2005). 

Nesse sentido, a Contabilidade Ambiental surge com responsabilidade de contabilizar e 

evidenciar os prejuizos causados pelas empresas quando da elaboracao do produto ou 

prestacao de um servigo, e tambem para auxiliar na tomada de decisoes estrategicas que 

reduzam essa problematica. Uma vez que, a preocupacao com a degradacao e 
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racionalizacao ambiental e atualmentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA loco de discussoes entre organizacoes, que por sua 

vez, tern papel fundamental na prevencao, recuperacao e reciclagem. 

Assim, essa pesquisa se caracteriza no municipio de Sao Bento, atraves do Arranjo 

Produtivo Local (APL) na producao de Redes de dormir. De acordo com a Coletoria do 

Estado da Paraiba (2010), o municipio apresenta aproximadamente 400 industrias do 

segmento textil ligadas ao APL, sendo que apenas 98 sao formalizadas. 

Diante do exposto, parte a preocupacao do alto indice de concentracao de empresas numa 

mesma area geografica no qual, geram impactos que representam um desequilibrio 

ambiental. Dessa forma, busca-se identificar dentro desse universo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Qual a percepcao dos 

gestores das industrias texteis do Municipio de Sao Bento-PB sobre o tema de 

Responsabilidade Ambiental? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

• Analisar a percepcao dos gestores das industrias texteis do Municipio de Sao Bento-

PB sobre o tema de Responsabilidade Ambiental. 

1.3.1 Objetivos Especificos 

• Descrever os procedimentos operacionais utilizados pelas empresas texteis; 

• Apresentar o perfil dos entrevistados; 

• Verificar quais os impactos ambientais causados pelas empresas; 
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• Mostrar as praticas utilizadas no processo produtivo que tenham relacao direta com a 

reducao dos impactos ambientais causados pelas industrias texteis pesquisadas; 

• Evidenciar a existencia da responsabilidade ambiental, tracando o diagnostico e o 

perfi! da realidade local. 

1.4 J U S T I F I C A T I V A 

De Luca (1998) afirma que, durante anos, o setor empresaria! possuia como meta apenas o 

lucro, otimizando assim as vendas e a reducao dos gastos. Com esse processo de 

crescimento economico, as empresas negligenciavam o tratamento dos residuos da 

producao, gerando problemas ao meio ambiente e consequentemente a saude da 

populacao. 

Com a degradacao ambiental, surgiram pressoes por parte da sociedade e as empresas se 

viram obrigadas a incorporar aos objetivos de obtencao de lucros a responsabilidade social, 

pois para que a empresa tenha continuidade, e necessario que suas atividades sejam 

aceitas pela comunidade (OLIVEIRA, 2002). 

Assim, a Contabilidade foi se aprimorando com o passar dos anos para atender as 

necessidades dos diversos usuarios, a fim de identificar e avaliar os eventos economicos 

relativos ao meio ambiente, afirma Ribeiro (2005). Para Carvalho (2007, p. 42), "o 

comportamento da sociedade e a forma das empresas lidarem com a natureza tern sofrido 

alteracoes ao longo das ultimas decadas, principalmente em decorrencia da mudanca de 

valores, de conhecimentos e crencas sobre o assunto". 

Nesse contexto, o estudo busca identificar as informacoes contabeis relacionadas as acoes 

ambientais realizadas pelas industrias pesquisadas, atraves da necessidade de elencar 

elementos pertinentes aos problemas ambientais, de modo a alertar sobre os fatores sociais 

e verificar se essas empresas evidenciam sobre suas atitudes em relacao ao meio 

ambiente. 

Dessa forma, a escolha do tema deve-se a relevancia dos acidentes ambientais envolvendo 

principalmente as industrias, ja que a busca por uma consciencia ambiental representa um 



16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fator importante para o auxilio ao estimulo necessario de atitudes de responsabilidade 

ambiental na sociedade. De forma que, a pesquisa de campo foi realizado no Municipio de 

Sao Bento/PB, por apresentar um expressivo setor textil e por ser conhecida nacionalmente 

como a capital mundial das redes. 

Assim, mostra-se interessante a pesquisa sobre as praticas contabeis ambientais dessas 

industrias, de modo a atender as necessidades dos usuarios internos e externos. Uma vez 

que, a realizacao de estudos dessa natureza toma-se necessario, como um processo de 

transparencia das industrias perante a sociedade, investidores, govemos e todo o publico de 

interesse. 

1.5 METODOLOGIA 

Nesse trabalho apresentaremos o enquadramento metodologico do estudo, seguido dos 

procedimentos de revisao de literature e da trajetoria metodologica, que apresenta 

rapidamente os principals aspectos deste estudo. Segundo Souza, Fialho e Otani (2007, 

p. 10) a "metodologia e o procedimento sistematico de como uma pesquisa e desenvolvida. 

E relatado desde a percepcao do problema de pesquisa em um determinado contexto, ate o 

tratamento e analise do resultado [...]". 

Diante disso, para que uma pesquisa possa ser reconhecida como cientifica, ela precisa ser 

coerente e bem argumentada. Desse modo, utilizou-se de metodos e tecnicas de pesquisa 

com o proposito de subsidiar a revisao bibliografica e a pesquisa de campo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5.1 Classificagdes da Pesquisa 

Quanta aos objetivos, este estudo e de natureza exploratoria, que de acordo com Gil (2002) 

tern como objetivo proporcionar maior finalidade com o problema com vistas a toma-lo mais 

especifico. Para Gonsalves (2007), esse tipo de pesquisa tern como objetivo oferecer uma 

visao panoramica e uma aproximacao de um determinado fenomeno que e pouco 

explorado, esclarecendo as ideias. 
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Classifica-se ainda como uma pesquisa descritiva, uma vez que, esse tipo de estudo 

objetiva escrever as caracteristicas de um objeto de estudo. Pretendendo levantar dados 

nas industrias de Sao Bento-PB, com a intencao de analisa-los e interpreta-los. Para Souza, 

Fialho e Otani (2007) trata-se da descricao do fato ou do fenomeno atraves do levantamento 

ou observacao. 

Com relacao aos procedimentos adotados foi utilizada a pesquisa bibliografica, que segundo 

Souza, Fialho e Otani (2007) essa pesquisa obtem dados atraves de fontes secundarias, 

tais como materials publicados: livros, teses, revistas, entre outros. E caracterizado tambem 

como uma pesquisa de campo. 

Quanto a abordagem do problema, para esclarecer os pontos investigados, este trabalho 

possui abordagem quali-quantitativa, uma vez que apresentara envolvimento de dados 

estatisticos que remetem a abordagem quantitativa, mas tambem e utilizada a abordagem 

qualitativa em alguns momentos. 

Gonsalves (2007) explica que, esse tipo de pesquisa preocupa-se com a compreensao e a 

interpretacao dos fatos, buscando analisar e identificar os principals aspectos do objeto 

estudado. Para Souza, Fialho e Otani (2007), torna-se comum a utilizacao desse tipo de 

pesquisa numa tentativa de entender por meio de uma amostra o comportamento de uma 

populacao. Ja a abordagem quantitativa geralmente implica a utilizacao de questionarios e o 

envolvimento estatistico, para a anaJise dos dados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 5 .2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Universo e Amostra da Pesquisa 

O presente estudo visa identificar as praticas da Contabilidade Ambiental nas industrias 

textil no municipio de Sao Bento - PB. De modo que o universo da pesquisa observa o 

numero de industrias cadastradas no Arranjo Produtivo Local (APL), no total de 400. No 

entanto. foi selecionada uma amostra de 30 industrias do segmento textil identificadas como 

produtoras de redes, mantas e derivados. 
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1.5.3 Procedimentos e Ana Use dos Dados 

A coleta dos dados que fundamentou as analises apresentada foi de fonte primaria 

coletados diretamente em campo, atraves da verificacao in loco. No qual foi aplicado um 

questionario no intuito de buscar respostas para a problematica da pesquisa. 

Com base na pesquisa bibliografica, foi elaborado um questionario com perguntas 

estruturadas (abertas e fechadas) e com a identificagao do grau de concordancia 

relacionada a algumas afirmacoes questionadas, com variancia: 1 Nao concordo 

plenamente; 2 Nao concordo; 3 Indeciso; 4 Concordo; 5 Concordo plenamente . 

Nesse sentido, Gonsalves (2007) explica o questionario trata-se de uma tecnica impessoal 

entre o pesquisador e o entrevistado, uma vez que, a entrevista ocorre por intermedio de um 

documento com perguntas dirigidas, no qual o pesquisador aguardando resposta do 

entrevistado. Gil (2002) corrobora acrescentando que a elaboracao do questionario consiste 

basicamente em traduzir os objetivos especificos da pesquisa em itens bem redigidos. 

Diante do exposto, o questionario foi elaborado contendo criterios para demonstrar os 

impactos ambientais causados por essas industrias, alem de identificar quais praticas 

utilizadas pelas mesmas para evitar danos ao meio ambiente. Buscando ainda identificar a 

existencia da responsabilidade ambiental nas industrias do setor textil do municipio de Sao 

Bento/PB, analisando o cumprir dos requisites exigidos pela legislacao, tracando o 

diagnostico e o perfil da realidade local. 

O periodo recorte temporal abarca o periodo letivo de 2010, entre os meses de abril a junho 

e, os dados foram tratados e tabulados com base nas respostas obtidas pela aplicacao do 

questionario, atraves de graficos, formatados no Microsoft Excel ® 2007. 
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2 F U N D A M E N T A Q A O T E O R I C A 

2.1 A Contabi l idade e a Responsabi l idade Soc ia l 

De acordo com Ribeiro (2005), a contabilidade possui quatro dimensoes, sendo elas 

classificadas em: Juridica, que distingue o interesse dos proprietaries e da empresa em si; 

Economica, analisa o aspecto patrimonial da entidade; Organizacional, examina a atuacao 

dos gestores e controle dos recursos possuidos pela entidade; Social, que valoriza os 

beneficios sociais da entidade. Diante desse cenario, os profissionais de diversas areas 

estao se envolvendo na busca de solucoes para os problemas socioambientais. 

Assim, na medida em que as empresas vao aderindo aos novos concertos e preocupando-

se mais com a eficiencia de seus processos produtivos, passa a haver uma convergencia de 

interesses tecnicos, economicos, politicos e comerciais que tende a reduzir as agressoes 

causadas pelas organizacoes na natureza. Segundo o Instituto Brasileiro de Contadores 

(IBRACON, 1994), o que se pode medir e constar nas demonst ra tes contabeis sao os 

eventos e transacoes economico-financeiros, que refletem a interacao da empresa com o 

meio ambiente. 

Nesse sentido, uma empresa ambientalmente responsavel deve gerenciar suas atividades a 

fim de minimizar os impactos negativos sobre o meio e ampliar os positivos. Agindo para a 

melhoria das condicoes ambientais, minimizando suas acoes agressivas e disseminando 

para outras entidades os conhecimentos e praticas adquiridas na experiencia da gestao 

ambiental. 

Segundo Coutinho ef a/. (1993zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Freire, Duarte e Pimental, 2005), os contadores 

tambem tern se dedicado para integrar as variaveis socioambientais aos metodos de 

mensuracao do patrimonio ambiental das organizacoes. Como fornecedora de informacoes 

aos diversos tipos de usuarios, deve incluir normas e procedimentos apiicaveis ao 

tratamento dessas informacoes socioambientais. 

Uma vez que, a Responsabilidade Social expressa as acoes dos gestores, que na visao da 

teoria dos stakeholders (valor economico obtido por uma empresa por resultado de um 

evento de contingencias), mostram que as empresas possuem responsabilidades para com 
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os envolvidos, denominados agentes, entre os quais as comunidades que podem beneficiar-

se destas acoes. As empresas neste sentido podem obter novas oportunidades, tais como, 

ganhos de reputacao. (MACHADO FILHO, 2006). 

De acordo com Ribeiro (1992, p. 22): 

Sobre os aspectos ambientais, a responsabilidade social da empresa 
deveria voltar-se para a eliminacao e/ou reducao dos efeitos negativos do 
processo de producao e preservacao dos recursos naturais, principalmente 
os nao renovaveis, atraves da adocao de tecnologias eficientes, 
concomitantemente ao atendimento dos aspectos economicos. 

Para Ashley (2002, p. 6): 

A responsabilidade social pode ser definida como o compromisso que uma 
organizacao deve ter para com a sociedade, expresso por meio de atos e 
atitudes que a afetam positivamente, de modo amplo, ou a alguma 
comunidade, de modo especifico. Agindo pro ativamente e coerentemente 
no que tange o seu papel especifico na sociedade e a sua prestacao de 
contas para com ela. 

Oliveira (2002, p. 205), define a Responsabilidade Social como: 

O objetivo social da empresa somado a sua atuacao economica. E a 
insergao da organizacao na sociedade como agente social e nao somente 
econdmico (...) e ser uma empresa cidada que se preocupa com a 
qualidade de vida do homem na sua totalidade. 

Nesse contexto, a responsabilidade social faz com que as empresas assumam uma nova 

atitude, no qual, sua funcao economica e financeira passa a se situar no mesmo nivel da 

funcao etica e social. Surgindo, com isso, o conceito de desenvolvimento sustentavel, que 

busca evitar os impactos produzidos pelas atividades empresariais. 

De modo que, preservar o meio ambiente e uma responsabilidade social, que induz a 

empresa a reducao dos efeitos negativos dos processos produtivos, assim como a 

preservacao dos recursos naturais. Com isso, a divulgacao de informacao ambiental 

assume cada vez mais importancia dentro das organizacoes e, pode ser feita atraves de 

informacoes nas demonstracoes contabeis ou em relatorio anual, divulgando a 

responsabilidade social da empresa. 
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2.1.1 Contabilidade Ambiental zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Amorim (2000, apud Pereira, 2007) a contabilidade e a disciplina que tern por 

objeto o conhecimento do patrimonio de qualquer empresa, buscando analisar sua situacao 

economica e financeira, com o intuito de orientar a administracao. Ja para Ferreira (2000, 

apud Pereira, 2007) a contabilidade toma-se a ciencia do equilibrio patrimonial, 

preocupando-se com todos os acontecimentos que o possam influenciar na avaliacao e 

comunicacao de informacao ao processo decisorio de uma organizacao. 

Judicious e Marion (1999, p.53), explicam que: 

O objetivo da contabilidade pode ser estabelecido como sendo o de 
fornecer informacao estruturada de natureza economica, financeira e, 
substancialmente, fisica, de produtividade e social, aos usuarios intemos e 
externos a entidade objeto da Contabilidade. 

Diante do exposto, a contabilidade pode ser considerada como um sistema de informacoes 

que auxiliam no gerenciamento das empresas, observando aspectos intemos e externos, de 

forma que estas possam garantir sua continuidade. De modo a lidar com novas realidades 

financeiras dentro da organizacao, na busca de um equilibrio econdmico, como tambem dos 

recursos naturais. 

Assim sendo, a contabilidade como ciencia apresenta condicoes, por sua forma ordenada 

de registro e controle, a contribuir de modo positivo no campo de protecao ambiental, com 

dados economicos e financeiros resultantes das interacoes de entidades que se utilizam da 

exploracao do meio ambiente (lUDJCIBUS E MARION, 1999). 

Araujo et al (2007), complementam dizendo que: 

A contabilidade representa um dos metodos mais adequados para divulgar 
as informacoes sobre o meio ambiente, pois podera ser utilizada como um 
instrumento de intermediacao entre as acoes de gestao ambiental da 
empresa e os diversos usuarios dessas informacoes. A contabilidade e 
capaz de transmitir estes dados ambientais de maneira transparente e 
confiavel a todos os interessados. 

E isto permite que as demonst ra tes contabeis sejam um metodo para a avaliacao dessas 

informacoes, que possam desenvolver e incorporar, em seus procedimentos, o registro e a 
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mensuracao dos eventos economicos relativos ao meio ambiente. Atraves de uma correta 

mensuracao dos impactos ambientais e dos seus reflexos tanto para a empresa como para 

a sociedade. 

Segundo Lima e Veigas (2002, p. 51), a mensuracao de informacoes ambientais consiste 

em evidenciar, economicamente, o resultado dos impactos provocados pelas atividades 

empresariais, sejam eles positivos ou negativos. Neste sentido, os autores explicam que 

"[...] ha que se fazer distincao entre objeto e atributo, ou seja, o objeto nao e mensuracao da 

poluicao, mas o impacto economico que as suas externalidades podem provocar [...]". 

Os autores comentam ainda que, sob o ponto de vista da empresa, que a contabilidade 

ambiental busca mensurar qual e o seu patrimonio ambiental e com qual eficiencia e 

utilizado, fornecendo informacoes economicas e financeiras sobre a protecao, preservacao e 

recuperacao ambiental. 

Tinoco e Kraemer (2004) explicitam que as questoes ambientais, ecologicas e sociais, hoje 

presentes nos meios de comunicacao, vem fazendo com que os contadores e os gestores 

empresariais passem a considera-las nos sistemas de gestao e de contabilidade, dando 

motivo ao reconhecimento da contabilidade ambiental. 

Segundo Pereira (2007, p. 13): 

A Contabilidade Ambiental tera entao como objetivo direcionar o sistema de 
informacoes ja adotado pela Contabilidade Tradicional para a mensuracao e 
evidenciagao aos utilizadores da informacao do impacto ambiental no 
patrimonio das organizacoes e da conduta da empresa em relacao ao meio 
ambiente. 

Todavia, esta contabilidade e ainda pouco utilizada nas empresas, mesmo no contexto 

mundial. Na maioria das empresas, as questoes ambientais nao sao objetos de divulgacao. 

Algumas ate fazem referenda a gestao ambiental, porem nao se consegue localizar esta 

evidencia nas demonst ra tes contabeis e nem nas notas explicativas (TINOCO E 

KRAEMER, 2004). 

Assim, toma-se uma necessidade dos dias atuais evidenciarem informacoes ambientais nas 

demonstracoes das empresas. Ja que o desenvolvimento da contabilidade ambiental pode 

oferecer informacoes adequadas as caracteristicas de uma gestao ambiental. 
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De modo que, a contabilidade ambiental se refere a um conjunto de informacoes que 

descrevam em termos economicos as acoes de uma organizacao que modificam seu 

patrimonio. Este conjunto de informagoes nao e outra contabilidade, mas uma 

especializacao (FERREIRA, 2006). 

Nesse serrtido, a expressao contabilidade ambiental pode abranger: contabilidade ambiental 

nacional, gerencial e financeira. A Agenda de Protegao Ambiental dos Estados Unidos 

(EPA, 1995zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Gorini e Martins, 1999, p.5), define como: 

A contabilidade ambiental nacional e utilizada no acompanhamento, 
gerenciamento e controle das atividades economicas da nacao relacionadas 
ao meio ambiente. A contabilidade ambiental gerencial tern a finalidade de 
auxiliar nas decisoes internas a empresa, enquanto a contabilidade 
ambiental financeira serve aos usuarios externos e se apoia fortemente nos 
principios contabeis americanos geralmente aceitos. 

Observa-se que esse tipo de contabilidade busca o acompanhamento do controle das 

atividades empresarias relacionadas ao meio ambiente, com a finalidade de ajudar no 

processo decisorio. Com base nos principios contabeis, como tambem de um conjunto de 

informacoes que proponham as acoes de uma organizacao que possam vir a modificar seu 

patrimonio. 

Ribeiro (2005) relata que a contabilidade ambiental tern como objetivo identificar, mensurar 

e esdarecer os eventos e transacoes economico-financeiros que estejam reladonados com 

a protegao, preservacao e recuperacao ambiental, ocorridos em um determinado periodo, 

visando a evidenciagao da situagao patrimonial de uma entidade. 

Sabe-se que as organizacoes estao cada vez mais sujeitas as pressoes que podem vir de 

qualquer usuario: investidores, comunidade, clientes, fornecedores, colaboradores, 

diretores, bancos e entidades financeiras, organizacoes ecologicas, centros de pesquisa, 

administracao publica, acionistas, universidades. Estes usuarios influenciam direta e 

indiretamente na contabilidade ambiental (OLIVEIRA, 2002). 

Dessa forma, percebe-se que a Contabilidade Ambiental, e uma evolucao necessaria que 

serve para oferecer uma visao da realidade, perante a influencia mutua de eficacia que deve 

existir entre o patrimonio social e o meio ambiente. No intuito de divulgar informacoes 

sodais e ecologicas, destinados aos mais diversos usuarios da contabilidade (internos e 

externos), que refletem os impactos na sodedade e no meio ambiente. 
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2.1.1.1 At ivo Ambiental 

Na percepcao de ludicibus (2006), ativos sao recursos tangiveis ou intangiveis controlados 

por uma entidade capazes de gerar fluxos de caixa. 0 autor tambem destaca que, para ser 

reconhecido como um ativo, o recurso deve ser controlado pela entidade, nao sendo 

necessario ter a propriedade e a posse, pois um bem adquirido que se encontra em transito 

nao esta em posse da entidade, mas nem por isso deixa de ser um ativo. 

Ainda sobre o reconhecimento, o bem precisa ser de exclusividade da entidade, 

apresentando potencialidade para gerar beneficios imediatos ou futuros, na forma de 

entradas liquidas de caixa ou de economia de saidas liquidas de caixa (lUDlCIBUS, 2006). 

O autor ainda menciona que dentre tantas definicoes para o ativo, comecou-se a utilizar em 

1962 o termo beneficios futuros esperados, obtidos pela propriedade, posse ou controle de 

um bem. 

Com isso, entende-se que ativo pode ser um bem ou direito adquirido e controlado por uma 

empresa que gere fluxo de caixa imediato ou beneficios futuros. Podendo ser tangiveis 

(edificios e equipamentos) ou intangiveis (clientes, marcas, patentes e conhecimentos 

tecnologicos). 

Nesse sentido, os Ativos Ambientais incluem todos os recursos que visem preservar, 

proteger ou recuperar a natureza (PEREIRA, 2007). Os bens e os direitos destinados ou 

provenientes da atividade de gerenciamento ambiental tambem sao considerados ativos 

ambientais (SANTOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etal, 2001). 

Esses ativos sao constituidos por bens adquiridos pela companhia que tern a finalidade de 

controlar, preservar ou recuperar o meio-ambiente (RIBEIRO, 2005). Ainda conforme o 

autor, os ativos ambientais sao: 

Recursos economicos controlados por uma entidade, como resultado de 
transacoes ou eventos passados, e dos quais se espera obter beneficios 
economicos futuros, e que tenham por finalidade o controle, preservacao e 
recuperacao do meio ambiente. 



25 

Percebe-se entao, que o ativo ambiental tern como objetivo o controle, preservacao e a 

recuperacao do meio ambiente e que devem ser evidenciados no balanco patrimonial. Pois, 

so assim sera possivel uma melhor avaliacao das acoes ambientais da empresa. 

Os beneficios podem derivar do aumento da capacidade, eficiencia ou seguranca de outros 

ativos pertencentes a empresa, ou ate mesmo da reducao ou da prevencao da 

contaminacao ambiental, que podera ocorrer de futuras atividades operacionais (RIBEIRO, 

2005). O autor ainda menciona que o Ativo Ambiental pode ser entendido como os gastos 

ambientais capitalizados e amortizado durante o periodo corrente e os futuros. 

O Institute dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON, 1996, p.2) pronunciou-se a 

respeito dos elementos que o compoem os ativos ambientais, entre eles: 

O Imobilizado. no que se refere aos equipamentos adquiridos visando a 
eliminacao ou reducao de agentes poluentes, com vida util superior a um 
ano; 

0 Diferido, relacionado aos gastos com pesquisas e desenvolvimento de 
tecnologias a medio e longo prazos, [...] se envolver beneficios e acao que 
se reflitam por exercicios futuros; 

Os Estoques, quando relacionados com insumos do processo de eliminacao 
dos niveis de poluicao. 

Esses elementos buscam o desenvolvimento e a valorizacao da comunidade em que a 

organizacao esta inserida, no intuito de controlar e reduzir os niveis de geracao de residuos 

e, ate mesmo reparos de ambientes naturais afetados pelas atividades empresariais. 

Diante do exposto, verifica-se que ativo ambiental e um recurso controlado pela 

administracao de uma empresa. No qual, sao esperados futuros beneficios atraves da 

reducao ou prevencao de provaveis contaminacoes ambiental resultando das atividades 

operacionais. 

2.1.1.2 Passivo Ambiental 

De acordo com Pereira (2007), o Passivo Ambiental e a obrigacao da empresa decorrente 

de deveres ou responsabilidades de preservacao, recuperacao ou protecao ambiental. Ja o 

IBRACON (1996, p.4) define passivo ambiental como: "toda agressao que se 
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praticou/pratica contra o Meio Ambiente e consiste no valor dos investimentos necessarios 

para reabilita-lo, bem como muttas e indenizacoes em potential". 

Segundo Ribeiro (2005, p.75), passivo ambiental refere-se: 

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

Nesse sentido, entende-se que o passivo ambiental esta relacionado as responsabilidades 

em que a organizacao exerce ao meio ambiente, no intuito de recuperar danos causados a 

natureza, como tambem preserva-la. Buscando, assim, mensurar os valores dos 

investimentos necessarios com a reabilitacao, bem como os gastos com possiveis multas e 

indenizacoes. 

Segundo Tinoco e Kraemer (2006), os passivos ambientais ficaram conhecidos pela sua 

existencia quando indica que a empresa agrediu significativamente o meio-ambiente. No 

entanto, deve-se observar que a origem nao e exclusiva de fatos de conotacao negativa. 

De fato, percebe-se tambem que sua origem pode ser uma atitude ambientalmente 

responsavel como a conservacao de areas de reflorestamento e rios, ou mesmo do terreno 

onde a empresa esta situada. Desse modo, o passivo refere-se a "sacrificios provaveis de 

beneficios economicos, resultantes de obrigacoes presentes" (HENDRIKSEN E VAN 

BREDA, 1999, p. 409). 

No qual, a obrigacao decorre de alguma transacao ou de um evento passado. Assim, uma 

obrigacao, para ser reconhecida como passivo, deve satisfazer a quatro criterios gerais, que 

na visao dos autores sao: corresponder a definicao de passivo; ser mensuravel; ser 

relevante e, ser precisa. 

Nesse sentido, um passivo ambiental deve ser reconhecido quando existe uma obrigacao 

por parte da empresa que incorreu em um custo ambiental ainda nao desembolsado. Isto 

decorrente de eventos passados, como as despesas com aquisicao de insumos para 

realizacao do processo de recuperacao de uma area contaminada (TINOCO E KRAEMER, 

2006). 
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Dessa forma, o passivo ambiental pode se gerado de uma obrigacao presente decorrente de 

um evento passado, assumindo perante terceiros um compromisso referente a um custo 

ambiental ainda nao desembolsado. Ou ate mesmo quando a empresa toma a iniciativa 

para cumprir, espontaneamente, pelo fato de estar preocupada com sua imagem perante a 

sociedade e por fatores eticos e morais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.2 Sistema de Gestao Ambiental 

O campo de abrangencia do sistema de gestao ambiental nas empresas, ao iongo das 

ultimas decadas, foi sendo ampliado e o seu conceito expandido, incluindo as repercussoes 

sociais das acoes ambientais e a elevacao destas preocupacoes para o nivel estrategico 

das empresas (NASCIMENTO, 2005). 

Ribeiro (1992) define Gestao como o conjunto de praticas necessarias que visam atender as 

necessidades das partes interessadas no negocio. Com relacao a Gestao Ambiental, o autor 

explica que pode ser entendida como um conjunto de programas e praticas administrativas 

que consideram a saude e a seguranca das pessoas, bem como a protegao do meio 

ambiente atraves da minimizagao de impactos ambientais. 

Assim, a gestao ambiental objetiva comandar as atividades humanas para que estas 

causem o menor impacto possivel sobre a natureza. Buscando de maneira mais sensata os 

recursos naturais, com a intengao de recuperar os danos ambientais causados pelas 

atividades operacionais das organizagoes. 

Kraemer (2002, p.3) define gestao ambiental, como: 

0 sistema que inclui a estrutura organizational, atividades de 
planejamento, responsabilidades, praticas, procedimentos, processos e 
recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e 
manter a politica ambiental. E a forma pela qual a organizacao se mobiliza, 
interna e externamente para a conquista da qualidade ambiental desejada. 

A gestao ambiental determina uma estrutura gerencial que possibilita a organizacao 

visualizar seus impactos no meio ambiente, atraves de um sistema que facilita o acesso, a 
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catalogacao e a quantificacao dos impactos ambientais das operacoes de toda a 

organizacao (CoutinhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et a/. 1993 apudFreire, Duarte e Pimental, 2005). 

Segundo Maimom (1996, p. 5), a gestao ambiental contempla "um conjunto de 

procedimentos para gerir uma organizacao, de forma a obter o melhor relacionamento com 

o meio ambiente". 

Nesse sentido, a gestao ambiental esta relacionada aos esforcos da sustentabilidade tanto 

economica como humana. No intuito, conforme Tinoco e Robles (2006), de reduzir o risco e 

os gastos na preservacao ambiental e, buscando evidenciar nos demonstrativos contabeis, 

pois seu impacto sobre os resultados empresariais ocorre a curto, medio e longo prazos. 

Tinoco e Kraemer (2004, p. 109) acrescentam que: 

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

Assim, para que uma empresa trabalhe com uma gestao ambiental, a mesma deve mudar 

sua cultura empresarial. Buscando aplicar nas suas atividades diarias praticas e 

planejamento de uma politica ambiental, de forma a obter um melhor retorno sobre os 

recursos naturais que sao utilizados nas instituicoes. 

De acordo com Tinoco e Robles (2006) o grande objetivo da gestao ambiental e a busca 

permanente de melhoria da qualidade ambiental dos servicos, produtos e ambiente de 

trabalho de qualquer organizacao, seja ela publica ou privada. De forma a fornecer bases 

para criacao de projetos que permitem o controle dos impactos das atividades produtivas 

aumentando a eficiencia da organizacao. 

Esse tipo de gestao torna-se um processo de busca pela qualidade ambiental causada pela 

empresa. Com isso, a crescente preocupacao com essa qualidade tern incentivado as 

industrias brasileiras a investir em modificacdes de seus processos, buscando alternativas 

tecnologicas mais limpas e materias-primas menos toxicas, e aperfeicoando sua mao-de-

obra a fim de reduzir o impacto e a degradacao ambientais (OLIVEIRA, 2002). 
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Dessa forma, a gestao da qualidade nas organizacoes passa pela obrigatoriedade de 

implantacao de sistemas de producao que valorizem os bens naturais e as comunidades 

locais. E, isso pode acontecer atraves de atividades de reciclagem, incentivo a diminuicao 

do consumo, controle de residuos e as acoes criativas. 

Diante disso, percebe-se que diversas sao as necessidades das partes interessadas no 

negocio, entre eles: os clientes buscam qualidade, preco, entrega e seguranca; os 

acionistas desejam o lucro e a continuidade da entidade; os funcionarios buscam 

remuneracao justa, bom ambiente de trabalho, espaco para a liberacao do potential e 

crescimento; ja a sociedade esta preocupada com a contribuicao social e a conservacao do 

meio-ambiente (TINOCO E ROBLES, 2006). 

Para Ashley (2002) as empresas passaram a perceber que os clientes estao dispostos a 

pagar mais por produtos que nao agridam a natureza, deixando de comprar assim de 

empresas que apenas se interessam com o lucro e nao se preocupam com a degradacao 

causada por seus residuos. 

Conforme Bergamin Jr. (1999), a contabilidade da gestao ambiental, passou a terzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status de 

ramo da ciencia contabil a partir da publicacao em fevereiro de 1998, do Relatorio 

Financeira e Contabil sobre o Passivo e Custos Ambientais, pelo Grupo de Trabalho 

Intergovernamental de Especialistas para Padroes Internacionais de Contabilidade e de 

Relatorios das Nacoes Unidas. 

No Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade deu um importante passo nesse sentido, por 

meio da Resolucao n° 1.003 de 19.08.2004, que aprovou a Norma Brasileira de 

Contabilidade - NBC T-15, que tern o objetivo de demonstrar a sociedade, procedimentos de 

informacoes de natureza socioambiental, relacionadas com a responsabilidade social e 

ambiental das empresas, em vigor desde 01 de Janeiro de 2006 (CFC, 2009). 

Para Carvalho (2007) estes custos contemplam aquisicao de insumos para controlar, reduzir 

ou eliminar poluentes; tratamento de residuos de produtos; disposicao dos residuos 

poluentes; tratamento de recuperacao e restauracao de areas contaminadas; mao-de-obra 

utilizada nas atividades de controle, preservacao e recuperacao do meio ambiente. 

Nesse contexto, o gerenciamento ambiental passa a ser uma estrategia que auxilia na 

analise da alta administracao das organizacoes, incluindo varias de atividades, entre elas a 
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de garantir a conformidade com as leis ambientais, implantar programas de prevencao a 

poluicao e adaptar os produtos as especificacoes ecologicas. 

O Quadro 1 apresenta uma visao geral da gestao ambiental, apontando aspectos no 

gerenciamento de processos, de resultados, da sustentabilidade e do piano ambiental, na 

opiniao de Macedo (1994). 

Quadro 1 - Visao Geral da Gestao Ambiental 

Gestao de 
Processos 

Gestao de 
Resultados 

Gestao de 
Sustentabilidade 

Gestao de Piano 
Ambiental 

Exploracao dos 
recursos 

Emissoes gasosas Qualidade do ar 
Principios e 
compromisso 

Transformacao dos 
recursos 

Efluentes llquidos Qualidade da agua Politica ambiental 

Acondicionamento 
dos Recursos 

Residuos solidos Qualidade do solo Conformidade legal 

Transporte dos 
recursos 

Particulados 
Abundancia e 
diversidade da flora 

Objetivos e metas 

Aplicacao e uso 
dos recursos 

Odores 
Abundancia e 
diversidade da fauna 

Programa ambiental 

Quadro de riscos 
ambientais 

Ruidos e 
vibracoes 

Qualidade de vida do 
ser humano 

Projetos ambientais 

Situacoes de 
emergencia 

lluminacao Imagem institucional 
Acoes corretivas e 
preventivas 

Fonte: Macedo (1994 

Percebe-se que a gestao ambiental envolve varios campos de gerenciamento, como a 

exploracao e transformacao dos recursos na gestao de processo e, os principios e metas na 

gestao de piano ambiental. Relacionado a sustentabilidade busca-se a qualidade do ar, solo 

e agua, alem da qualidade de vida e da imagem da empresa. Tudo com o objetivo de obter 

um processo produtivo com menos custos e danos ao meio ambiente. 

Donaire (1999, p.51) comenta que: 

Algumas empresas tern demonstrado que e possivel ganhar dinheiro e 
proteger o meio ambiente mesmo nao sendo uma organizacao que atua no 
chamado "mercado verde", desde que as empresas possuam certa dose de 
criatividade e condicoes intemas que possam transformar as restricoes e 
ameacas ambientais em oportunidades de riegocios. 
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Com essas questoes ambientais, o setor industrial viu-se obrigado a adotar sistemas de 

gestao de seus processos para atender as exigencias de seus clientes e para cumprir a 

legislacao ambiental. Que, para preservar o meio ambiente, ficam com o passar do tempo, 

mais rigorosas no sentido de forcar as empresas a gerirem suas proprias recuperacoes 

daquilo que retiraram da natureza (DE LUCA, 1998). 

Gerenciar os impactos ambientais causados por uma entidade e algo que exige 

conhecimento a cerca da empresa e do meio-ambiente. A gestao ambiental e o processo 

que da suporte as acoes desenvolvidas pela empresa a fim de minimizar impactos 

ambientais e e evidenciada pela contabilidade ambiental. 

Diante disso, a utilizacao desse tipo de contabilidade pode proporcionar diminuicoes de 

custos na preservacao ao meio ambiente. Contribuindo com a mudanga de informacao da 

contabilidade financeira e da contabilidade de custos para aumentar a eficiencia de 

materiais, reduzindo o impacto e o risco ambiental. 

Assim, verifica-se que existem tres razoes basicas para uma empresa adotar a contabilidade 

ambiental, conforme Tinoco e Robles (2006): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•f Gestao internazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — esta relacionada com uma gestao ambiental ativa, visando reduzir 

custos e despesas operacionais e melhorando a qualidade dos produtos; 

S Exigencias legais — a crescente exigencia legal e normativa pode obrigar os 

gestores a controlar mais seus riscos ambientais, sob pena de multas e 

indenizagoes; 

s Demanda dos parceiros sociais — a empresa esta submetida cada vez mais a 

pressoes internas e externas. Essas demandas podem ser dos clientes, 

empregados, organizagoes ecologicas, seguradoras, comunidade local, acionistas, 

administracao publica, bancos, investidores, entre outros. 

Diante do exposto, observa-se que a gestae ambiental esta. relacionada a administracao 

interna da organizagao, buscando obedecer as exigencias legais e as pressoes internas e 

externas quanto aos danos causados a natureza. No intuito de melhorar a qualidade dos 

produtos fabricados, a conservacao da natureza e, evitando multas ambientais e custos 

operacionais. 
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Moreira (2006) menciona que existe uma diferenca entre a preservacao e a conservacao ao 

meio ambiente. No qual a primeira esta relacionada a manutencao das condicoes de um 

determinado ecossistema, ou seja, preve que os recursos sejam mantidos intocados sem 

acoes de manejo. Ja a segunda refere-se a um relacionamento etico entre pessoas, terras e 

recursos naturais, isto e, uma utilizacao logica destes recursos de modo a nao destruir sua 

capacidade de servir as geracoes futuras, com base em sua sustentabilidade. 

Observa-se ainda, que na contabilidade ambiental existe o ativo ambiental, que sao todos os 

bens e direitos destinados ou provenientes da atividade de gerenciamento ambiental, que 

tern como objetivo o controle, preservacao e recuperacao do meio ambiente. Como tambem 

o passivo ambiental, que se resumem nas obrigacoes referentes as atividades direcionadas 

ao meio ambiente. 

2.2 A E v o l u c a o dos Impactos Ambientais no Brasi l 

Segundo Franco (1999), relatos de acidentes envolvendo empresas e meio ambiente nao 

sao recentes. Contudo, atraves das legislacoes e normas especificas, vem sendo 

implantados, em grandes atividades economicas potencialmente poluidoras, procedimentos 

tecnologicos com o objetivo de evitar ou minimizar os impactos ambientais negativos. 

Observa-se que a preocupacao de preservar o meio ambiente surgiu como conseqiiencia do 

aumento da exploragao dos recursos naturais nas ultimas decadas. E, isso se deu devido ao 

crescimento desordenado do processo industrial e da populacao mundial. 

Foi no seculo XX que a sociedade tomou consciencia dos problemas ambientais e as 

empresas comecaram a ter tambem preocupagoes com os conflitos ao meio ambiente. 0 

Quadro 2 mostra como evoluiu, entre varias decadas, os impactos ambientais gerados pelas 

atividades operacionais das empresas. 
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Quadros 2 - Evolucao Impactos Ambientais no Seculo XX 
DECADA CARACTERlSTICAS ACONTECIMENTOS 

1960 
Da-se a chamada 
conscientizacao do 
problema ambiental. 

Surgem os primeiros movimentos ambientalistas e 
chega-se a conclusao que os residuos dispostos 
incorretamente podem entrar na cadeia alimentar e 
causar danos na saude do homem e de todos os 
seres vivos, causando-lhe ate a morte. 

1970 

E marcada pela crise 
do petroleo e pela 
regulamentacao 
ambiental 

Realiza-se a conferencia de Estocolmo em 1972, 
resultando legislaccio com vista ao controlo da 
poluicao. Ha uma preocupacao com a racionalizacao 
do uso da energia e a busca de combustiveis mais 
puros. Surge o primeiro selo ecologico na Alemanha 
em 1978 e tambem o conceito de desenvolvimento 
sustentavel. 

1980 

E marcada pela 
globalizacao das 
preocupagoes 
com a conservacao 
do meio ambiente. 

Surgem empresas especializadas na elaboracao de 
estudos de impacto ambiental, analisando o ciclo de 
vida dos produtos, a fim de avaliar o efeito 
contaminador induzido pela producao de um 
determinado produto em cada uma das fases da sua 
vida. 

1990 
Ganha relevo a 
qualidade ambiental. 

Em 1992 tern lugar a conferencia do Rio de Janeiro e 
e adotada a convengao, quadro sobre as alteracoes 
climaticas e de conservagao da biodiversidade que 
constituem duas novas convencoes de Direito 
International. Os conceitos de certificacao ambiental, 
atuacao responsavel e gestao ambiental assumem 
grande importancia. 

Surgem ainda nesta decada as Normas ISO14000 
que vem sensibilizar as organizacoes para a questao 
ambiental. De notar tambem a importancia que 
assumem os chamados impostos ecologicos, 
traduzindo a preocupacao dos governos com a 
problematica ambiental. 

Fonte: Adaptado Pereira (2007) 

Verifica-se que varios acontecimentos ocorrem durante as ultimas decadas, com o objetivo 

de avaliar qual o efeito contaminador gerado pela producao de um produto. Surgindo a 

preocupacao com a reducao do uso da energia e o primeiro selo ecologico, como tambem o 

conceito de desenvolvimento sustentavel, da certificacao ambiental e da gestao ambiental. 

Surgem ainda as Normas ISO14000 que vem sensibilizar as organizacoes para a questao 

ambiental. 

Nesse contexto, percebe-se que os problemas ambientais que comprometem as empresas 

podem ser reduzidos, ou ate mesmo eliminados, com a adocao de metodos de gestao 
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ambiental. Ja que, esses problemas tomam as empresas menos competitivas, de forma a 

ficarem fracas diante dos concorrentes, levando-as mu'rtas vezes a falencia. 

Com relacao ao Seculo XXI, observa-se que a tendencia sera o aumento da preocupacao 

com o meio ambiente e a aplicacao pratica dos concertos e teorias ja delineadas, afirma 

Pereira (2007). A autora ainda afirma que na linha do desenvolvimento sustentavel nao se 

podem esgotar os recursos necessarios as geracoes futuras e que uma boa economia nem 

sempre sustenta um meio ambiente saudavel. 

Sabe-se que a poluicao e os impactos ambientais prejudicam a populacao, gerando 

problemas de saude para os cidadaos e gastos crescentes para o poder publico. Com isso, 

foi criado o projeto das empresas verdes, que conforme Pereira (2007) tern como objetivo o 

de privilegiar as tecnologias pro-ativas e a modernizacao. Tendo como consequentia a 

vantagem comercial dos produtos verdes ou ecologicos que contribuem para a 

competitividade da empresa. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que a preservacao da natureza e uma preocupacao do 

presente para fornecimento da populagao futura e para isso, as empresas devem adotar um 

Sistema de Gestao Ambiental (SGA) visando a melhoria continua das suas atividades 

operacionais, utilizando tecnicas que permitam melhores resultados ao meio ambiente. 

2.3 N e c e s s i d a d e s Tecno log icas do Setor Textil 

A competitividade do cenario atual do setor textil pode ser caracterizada pela capacidade 

das empresas em produzir e entregar artigos diferenciados em um menor tempo possivel, 

alem de obter um menor o custo e a relacao entre todos os setores da cadeia produtiva. 

Ate o initio dos anos 90, o setor textil national trabalhava com um cenario de pouca ou 

nenhuma competicao externa, visto que o pais possuia um mercado protegido contra 

produtos texteis importados. Por outro lado, o setor era impedido de obter tecnologia 

importada devido as altas taxas de importacao e as constantes desvalorizares da moeda. 

Nesse sentido, para que o setor seja mais competitivo e produtivo, em um mercado cada 

vez mais global, e necessario investimentos em maquinas e equipamentos. Pois, so assim, 
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ira compensar a defasagem tecnologica que impedia o avanco da competitividade da 

industria textil (CARNE1RO, 2001). 

Ainda conforme o autor, as maquinas em operacao no pais tern, em media, 16 anos de uso, 

quando deveriam ser trocadas a cada cinco anos. Os equipamentos novos e de ultima 

geracao representam um percentual baixo na linha produtiva. 

Segundo CoutinhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (1993 apud Freire, Duarte e Pimental, 2005), as inovacdes do 

setor produtivo textil nas ultimas decadas foram intensas, possibilitadas pelo progresso 

tecnico incorporado aos bens de capital e pelo desenvolvimento de novas fibras. 0 

aumento da velocidade de operacoes so foi possivel pela maior utilizacao das fibras 

quimicas e pela melhoria das fibras naturais. 

Assim, os principais avancos tecnologicos estao concentrados no desenvolvimento de novas 

fibras e maquinas mais rapidas. No entanto, para Gorini e Martins (1999), as mudancas 

introduzidas nas etapas de fiacao e tecelagem referem-se ao desempenho dos 

equipamentos, com aumento da capacidade produtiva e da qualidade dos produtos obtidos, 

nao alterando de forma substancial os conhecimentos necessarios por parte do operador, 

embora exija novas qualificacoes em termos de informatica e comunicacao. 

Nesse sentido, referente a industria de confeccao, principalmente de redes, pode-se dizer 

que mesmo com o aprimoramento das maquinas o trabalho ainda possui caracteristicas 

artesanais, estando a qualidade do produto muito associada a agilidade do trabalhador. 

Assim, nesse segmento, Gorini e Martins (1999) afirma que a atualizacao tecnologica 

apresenta menor amplitude, sendo menos afetada a permanencia dos produtores que ainda 

utilizam equipamentos mais antigos. 

Contudo, Bowonder et al. (1999, apud Maldonado e Pio, 2002) consideram que a 

transformacao tecnologica e uma evolucao cultural, que envolve etapas de setecao, 

aprendizagem e adaptacao. Para o autor, as mudancas tecnologicas passam por alguns 

estagios, como esta evidenciado no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Estagios mudancas Tecnologicas 

ESTAGIOS CARACTERiSTICAS 

Mutacao Sao orientadas com o intuito da sobrevivencia no mercado. 

Adaptacao 
E uma das etapas mais importantes no processo evolutionary, 
principalmente no que se refere a interacao com as forcas que 
atuam no ambiente. 

Equilibrio 
Hierarquico 

As mudancas tecnologicas podem ocorrem em tres distintos 
niveis hierarquicos de complexidade, das tecnologias mais 
simples e de pequena abrangencia ate as de alta complexidade 
e abrangencia 

Fonte: Adaptado de BowonderzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et a/. (1999, apud Maldonado e Pio, 2002) 

Diante do exposto, verifica-se que tais estagios estao relationados a transformacao e 

adaptacao ao processo de evolucao, atraves dos niveis hierarquicos que variam de 

tecnologias mais simples a mais complexa, fazendo com que o entendimento sobre a 

trajetoria da empresa futura seja melhorado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 P6lo Industrial de S a o Bento-PB 

O polo de redes de Sao Bento, que se expande por mais 03 municipios tircunvizinhos, 

representa o territorio de maior densidade empresarial e maior producao de redes de dormir 

e produtos afins em termos de Brasil. Mesmo considerando esta condicao de maior produtor 

nacional, o processo tecnologico utilizado na maioria das unidades produtivas, requer 

modemizacdes que elevem este segmento textil a niveis mais competitivos (CARNEIRO, 

2001). 

O autor ainda comenta que o processo produtivo e custoso, o design e a qualidade deixam a 

deseiar a gestao vista pela lente da organizacao exige melhorias e o marketing necessita 

ser visto com um instrumento eficaz na conquista de novos nichos mercadologicos. 

A atividade industrial em Sao Bento tern init io com a fabricacao de redes de dormir de forma 

artesanaL No qual, eram fabricadas com instrumentos rudimentares, como e o caso dos 

teares de tres panos, sendo o cordao produzido manualmente. Para tingir os tecidos eram 

utilizadas como materia-prima as cascas de arvores que possuiam pigmentos de cor, tais 

como: a aroeira e o coassu e outras que eram postas em panelas de barro para ferver 

(CARNEIRO, 2001). 



37 

De forma que, a comercializacao das redes era feita com muita dificuldade e limitava-se a 

troca ou a venda em feiras livres da regiao. Neste contexto, de acordo com Cameiro e Sa 

(2008), no Estado da Paraiba se destaca a cidade de Brejo do Cruz, com aproximadamente 

50 empresas. 

De forma que, a mecanizacao tambem tern crescido sendo a principal consequencia a 

busca pela internacionalizacao da producao textil, que foi iniciada em finais da decada de 

1990, por meio da criacao do arranjo produtivo local de redes de dormir e a formacao do 

Consorcio Sao Bento de exportacao, ambos apoiados pelo SEBRAE. 

O Quadro 4 evidencia o numero de maquinas e equipamentos nas Unidades de producao 

de Sao Bento, por tipo de instrumento, utilizadas no ano de 2000. 

Quadro 4 - Equipamentos das Industrias 

INSTRUMENTOS QUANTIDADE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

Teares 400 65,5 

Espuladeiras 116 19 

Urdideiras Eletricas 25 4,1 

Urdideiras Manuais 26 4,2 

Tacho Eletrico 9 1,5 

Maquina de Trancelim 12 2 

Maquina de Passar Ponto 13 2,1 

Maquina de Sentar Rolo 4 0,7 

Contcateiras 5 0,8 

Maquina de fazer varanda 1 0,3 

TOTAL 611 100 

Fonte: Cameiro, 2001 

De acordo com Cameiro (2001), a comercializacao da producao possui uma extensa gama 

de formas, desde a compra e venda direta, com a presenca do comprador e do vendedor, 

seja no local da fabrica ou em feiras livres ate a exportacao para paises europeus. 

A forma de comercializacao dominante, no entanto, corresponde a venda no varejo. A 

industria local significa, de modo geral, caracteres de uma atividade fabril ainda nao 

plenamente estruturada faltando aspectos mais fortes de organizacao empresarial, 

distnbuicao e comercializacao da producao. 
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3 A N A L I S E D O S D A D O S 

O presente estudo buscou Analisar a percepcao dos gestores das industrias texteis do 

Municipio de Sao Bento-PB sobre o tema de Responsabilidade Ambiental. De modo que foi 

selecionada uma amostra de 30 industrias que atuam no segmento textil identificadas como 

produtoras de redes, mantas e derivados. 

Foi aplicado um questionario no intuito de buscar respostas para a problematica da 

pesquisa, com a identificacao do grau de concordancia relacionada a algumas afirmacoes 

questionadas, no periodo letivo de 2010, entre os meses de abril a junho. Com variancia de: 

• 1 Nao concordo plenamente 

• 2 Nao concordo 

• 3 Indeciso 

• 4 Concordo 

• 5 Concordo plenamente 

Utilizado na pesquisa a escala de Likert que "e uma escala amplamente utilizada que os 

entrevistados indiquem um grau de concordancia ou discordancia com cada uma de uma 

serie de afirmacoes sobre o objeto de estimulo" (MALHOTRA, 2006, p. 264). 

Quanto ao perfil dos entrevistados, inicialmente foi investigada sua funcao e em seguida seu 

grau de escolaridade. Percebendo que apenas 23% possuem cargo de gestor e 77% 

escolheram a opcao outros, no entanto nao informaram que tipo de cargo exercia, conforme 

Grafico 1. 

• Gestor •Contactor • Daetor Fmjnceiro • Outros 

Grafico 1: Funcao dentro da Empresa 
Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 
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O grafico 2 evidencia o grau de escolaridade dos respondentes, observando que 13% 

concluiram do 1° grau, 10% o ensino medio e, apenas 7% cursaram a universidade. No 

entanto a maioria dos respondentes informaram que nao concluiram o 1° grau (70%). 

• l ° G r a uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 2 ° G r j u «3 °Grau • Especialista • Mestre • Outros 

Grafico 2: Grau de escolaridade 
Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

Quando questionados sobre o que e responsabilidade ambiental, de acordo com os dados 

analisados, observa-se que 27% disseram ser valores morais da empresa, 33% entendem 

como consumir de forma racional e 40% entendem responsabilidade ambiental como o 

modo de ver a vida do homem e seu relacionamento com a natureza (Tabela 1). 

Tabela 1 - 0 que e responsabilidade ambiental? 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL RESPONDENTES % 

E um conjunto de acoes voltadas 
para a protecao do meio ambiente. 

E o modo de ver a vida do homem 
e seu relacionamento com a natureza. 

12 40 

Sao valores morais da empresa. 8 27 

E consumir de forma racional. 10 33 

E sustentabilidade. 

Nada do que foi dito antes 

TOTAL 30 100 

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

Com relacao aos beneficios que a responsabilidade ambiental tern gerado para a empresa e 

a prevencao ao meio ambiente, todos os respondentes nao quiseram comentar sobre o 
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assunto. Fica evldente que os mesmos nao aplicam acoes ambientalmente responsaveis, 

uma vez que nao questionaram sobre os beneficios obtidos com esse tipo de acao. 

Nesse sentido tambem foi questionado se a empresa possui politica de proporcionar algum 

beneficio extra ou ate mesmo um incentivo para os seus empregados alem dos gerados 

pela legislacao, obtendo como resposta que 7% nao concorda plenamente com afirmativa, 

13% nao concorda com o questionamento, 20% ficaram indecisos, 33% aplica esse tipo de 

incentivo e 27% concorda plenamente com o questionamento, como mostra o Grafico 3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ml m3 B4 mS 

Grafico 3: Incentivo aos empregados sobre Responsabilidade Ambiental 
Fonte: Pesquisa de CampozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (2011) 

Ainda de acordo com os dados analisados nas 30 industrias, pode-se observar quanto ao 

indice de conhecimento da empresa sobre o tema Responsabilidade Ambiental que apenas 

10% da amostra tern conhecimento sobre o tema, 17% conhece o tema, mas nao tern 

profundidade sobre o assunto; 23% apresenta pouco conhecimento, 13% ja ouviu falar 

sobre o assunto e 37% nao tern conhecimento sobre a tematica (Grafico 4). 
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• 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ml ml B4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a s 

Grafico 4: Conhecimento sobre Responsabilidade Ambiental 
Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

Observa-se, diante desse resultado, que sao poucas as empresas que possuem 

conhecimento sobre o tema, das quais apenas 3 dos 30 gestores afirmam ter pleno dominio 

no assunto. Tornando-se um resultando preocupante, ja que se pode ver que ainda nao 

existe uma consciencia sobre os impactos que uma industria pode causar ao meio 

ambiente, ja que 37% destes afirmam desconhecer a tematica. 

Desse modo, entende-se que, segundo CostazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2007), a responsabilidade ambiental 

vem na tentativa de ajudar na busca por novos paradigmas de producao e consumo por 

meio de ferramentas que possibilitem a implementacao da gestao ambiental. E essas 

empresas pesquisas deveriam adotar esse procedimento na sua administracao. 

Quanto a visao da empresa sobre a responsabilidade ambiental para administrar os 

negocios, 27% das empresas veem importante o tema para a administragao dos negocios, 

33% sabem da importancia, 17% se acham indiferentes quanto a importancia da 

responsabilidade ambiental na gestao empresarial, 13% ja ouviram falar sobre a 

necessidade de adequar as questoes empresariais para a melhoria dos negocias, e 10% 

desconhecem a importancia sobre a tematica, evidenciados no Grafico 5. 
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•  1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ml « 3 B 4  B 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 5: A responsabilidade Ambiental nos negocios 
Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

Diante do exposto, observa-se que 33% dessas industrias reconhecem a importancia de 

administrar um negocio com responsabilidade ambiental. No entanto, eles assumem ter 

pouco conhecimento sobre o assunto, conforme mostra no Grafico 4. Nesse sentido, 

entende-se que preservar o meio ambiente e uma responsabilidade social, que induz a 

empresa a reducao dos efeitos ambientais negativos relacionadas as atividades produtivas. 

Com relacao a preocupacao das empresas com o meio ambiente, 30% sabem da 

importancia e se preocupam com o meio ambiente. Foi identificado que algumas industrias 

praticam acoes preventivas ao processo de degradacao ambiental, tais como: reducao de 

empresas que lidam como o tingimento dos tecidos; aproveitamento das buchas (restos de 

fios) na fabricacao de Trancelim ou na venda do subproduto as empresas de lava-jato; envio 

as Tabocas (cilindros de papelao que sustentam os novelos de fios) para empresas de 

reciclagem e; aproveitamento dos restos de insumos de producao para novos produtos. 

Observando ainda que 33% das industrias sabem da importancia, mas nao se preocupam 

como deviam, 27% acham que a preocupacao com o meio ambiente nao e um fator 

expressivo na empresa, 7% dos empresarios ja ouviram falar, e 3% desconhece sobre o 

assunto (Grafico 6). 
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• 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ml ml « 4 us 

Grafico 6: Preocupacao da empresa com o Meio Ambiente 
Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

O Grafico 7 evidencia que 17% das empresas adotam algumas estrategias para evitar os 

impactos ao meio ambiente. Acoes que sao traduzidas nas mudancas dos habitos de 

producao, como: novos maquinarios para evitar desperdicios; a compra de novos materiais 

como fios ja tingidos; a utilizacao de fios de algodao colorido, o que traduz as mudancas de 

acordo com tendencias de mercado. 

• 1 B2H3 «4 ms 

Grafico 7: Estrategias para evitar impactos ao meio ambiente. 
Fonte: pesquisa de Campo (2011) 

Ainda no Grafico 7, observa-se que 30% das industrias conhecem algumas estrategias e 

aplicam no seu sistema produtivo, 13% sabe da necessidade, mas nao aplica. 27% da 

amostra ja ouviram falar sobre algum fator que influencie na reducao dos impactos ao meio 

ambiente e 13% desconhecem ou nunca ouviu falar sobre o assunto. 
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Quando questionados sobre se um investindo na prevencao ou combate a poluicao do meio 

ambiente gere um diferencial competitive, obteve-se que apenas 23% das industrias 

acreditam que investir em acoes e combate a poluicao do meio ambiente e uma estrategia 

para se diferenciar no mercado competitivo, conforme Grafico 8. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 1 1 2 S 3 B4 1 5 

Grafico 8: Investimento com meio ambiente e um diferencial 
Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

Observa-se ainda no Grafico 8, que 37% acreditam que determinadas agoes podem ser 

uma estrategia para se diferenciar no mercado, 20% dos gestores se acham indiferentes 

quanto ao investimento na prevencao ou combate a poluicao do meio ambiente como 

estrategia de competicao empresarial e, 13% nao acreditam que esse tipo de investimento 

possa influenciar no mercado e 7% desconhecem sobre o tema. 

Quanto ao investimento em responsabilidade ambiental para gerar ganhos para empresa, 

pode-se observar no Grafico 9 que 24% das empresas acreditam e investem em meios que 

possam gerar ganhos para empresa, 28% acham que e possivel gerar ganhos, 2 1 % dos 

gestores nao veem a real possibilidade de geracao de ganhos, mas acreditam. 17% das 

empresas ja ouviram alguma coisa a respeito, 10% dos gestores nao creem na possibilidade 

de gerar ganhos para a empresa atraves da responsabilidade ambiental. 
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Grafico 9: Responsabilidade ambiental gera ganhos para empresa. 
Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

A utilizacao da Responsabilidade Ambiental nas agoes sociais desenvolvidas pelas 

industrias, apenas 3% da amostra considera indispensaveis agoes voltadas ao meio 

ambiente e sociedade. 13% consideram importante, mas nao indispensavel. 44% das 

empresas veem as agoes como um fator indiferente, nao veem como um fator importante, 

17% tern vontade de fazer algo, mas nunca fizeram, 23% nao considera um fator importante 

e desconhecem sobre o assunto (Grafico 10). 

• 1 ml B3 B4 MS 

Grafico 10: Responsabilidade ambiental nas agoes sociais 
Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

No que diz respeito as melhorias empresariais com as praticas advindas das prevencdes de 

impactos ao meio ambiente, percebe-se no Grafico 11 que 37% das industrias nao 

souberam informar ou nao concordam com a afirmativa, 27% apresentam uma ou outra 
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melhoria, mas nao veem que as acoes tomadas possam minimizar ou melhorar o impacto 

ao meio ambiente e desconhecerem as praticas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ml »3 « 4 mS 

Grafico 11 : Meihorias empresariais com as pre veneres ao meio ambiente 
Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

Evidenciado ainda no Grafico 11, que 23% das empresas acreditam que acoes tomadas sao 

indiferentes quanto minimizacao dos impactos ao meio ambiente, 3% das empresas acham 

importante, mas nao indispensavel para a reducao dos impactos e 10% das empresas 

acreditam e apoiam as acoes de meihorias empresariais com as praticas advindas das 

prevencdes de impactos ao meio ambiente. 

Verifica-se na analise que a maioria dessas industrias deveria organizar sua estrutura 

interna de maneira que o meio ambiente nao seja um tema separado, mas que permeie 

todas as areas da empresa, sendo considerado a cada produto, processo ou servico que a 

empresa desenvolve. 

Para CostazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2007), um criterio importante para uma empresa consciente de sua 

responsabilidade ambiental e um relacionamento etico e dinamico com os orgaos de 

fiscalizacao, no intuito de melhorar o sistema de protegao ambiental. 

Foi evidenciado no Grafico 12, sobre a importancia das acoes de prevencao ambiental 

voltadas a sociedade, obtendo que 27% das empresas consideram muito importante, 33% 

consideram importante as agoes voltadas a sociedade, 30% se mostraram indiferentes, 

conhecem sobre o tema, aplicam alguma acao, mas nao consideram primordiais para a 

empresa. 
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3% 

Grafico 12: Agoes de prevencao ambiental voltadas a sociedade 
Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

Ja 7% das empresas ouviram falar sobre algumas agoes que a empresa pode desenvolver, 

mas nao consideram importante e, 3% das empresas nao consideram importantes as acoes 

e/ou desconhecem (Grafico 12). 

Segundo Cavalcanti (2003), uma empresa relaciona-se com o meio ambiente causando 

impactos de diferentes tipos e intensidades. Nesse sentido, as empresas de um modo geral 

devem ser ambientalmente responsaveis, buscando agir tendo em vista a manutencao e 

melhorfa das condicoes ambientais, minimizando acoes proprias potencialmente agressivas 

ao meio ambiente e evidenciando para a sociedade suas praticas e conhecimentos 

adquiridos. 

No Grafico 13, pode-se identificar a importancia de mostrar aos investidores e a sociedade 

as praticas utilizadas pela sua empresa em prevenir danos causados a natureza, no qual 

17% das empresas que investem nessas acoes, pois acreditam muito importante a 

divulgacao para sociedade e investidores, 13% acham importante mas nao e primordial na 

politica da empresa. 
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Grafico 13: Importancia de evidenciar as praticas ambientais 
Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

Verifica-se ainda nesse Grafico 13 que apenas 10% dos empresarios se acham indiferente, 

ou seja, nao veem que tal acao de divulgacao possa ter o sentido de influenciar na escolha 

ou preferencia do consumidor, 37% nao consideram importante a divulgacao, mas de uma 

forma ou de outra podem apresentar alguma divulgacao na empresa e, 23% das empresas 

nao acham importante e nao divulgam as acoes. 

Quanto a importancia dos contadores em auxiliar nas acoes de prevencao e combate dos 

possiveis impactos causados ao meio ambiente, observa-se na analise que 27% dos 

empresarios consideram de suma importancia (Grafico 14). 

• 1 12 13 14 15 

Grafico 14: Importancia do contador nas acoes ao meio ambiente 
Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 
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Os resultados ainda apontam que 13% dos empresarios consideram importante a 

participagao dos contadores nas agoes empresariais, 17% se acham indiferentes quanto a 

participagao desse profissional. 30% nao acreditam que os contadores possam ajudar em 

questoes ambientais, mas aceitariam alguma sugestao e, 13% das empresas nao acham 

importante a participacao do contador nas acoes de prevencao, manutencao e combate dos 

possiveis impactos causados ao meio ambiente (Grafico 14). 

A profissao contabil esta ligada ao desenvolvimento socioeconomic©, com isso, a 

contabilidade exerce um papel fundamental na elaboracao dos demonstrativos e relatorios 

ambientais. Assim, de acordo com ludicibus (2006), esse profissional precisa ser visto como 

um comunicador de informacoes essenciais a tomada de decisoes, ele precisa registrar e 

prestar informacoes de todos os fatos referentes ao meio ambiente, tendo em vista que esse 

patrimonio pertence a sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Anal ise dos Resu l tados 

Diante dos resultados encontrados, verifica-se que as industrias analisadas precisam da 

mais importancia na participacao do contador para que sua empresa tenha um 

desenvolvimento sustentavel em torno das condicoes ambientais diversificadas. Uma vez 

que, busque escolhas tecnologicas adequadas que venham a reduzir os impactos 

ambientais. 

Observa-se que apenas 5 das 30 industrias analisadas afirmaram utilizar praticas no 

processo produtivo que tenham relacao direta com a reducao dos impactos ambientais. 

Podendo ser evidenciado na analise agoes como aquisigao de novos equipamentos que 

evitem desperdicios e, de materia-prima com fios ja tingidos ou fios de algodao colorido que 

reduzam a contaminacao da natureza com o tingimento dos tecidos. 

Pode identificar que a maioria das empresas nao existe procedimentos operacionais, tecnica 

ou tecnologia que visem a redugao ou eliminacao dos residuos causados pela producao dos 

produtos. Incluindo a falta de meihorias nos gerenciamentos administrativos que resultem 

em aumento de eficiencia no uso dos insumos, como: materias-primas, energia, agua, entre 

outros. 
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Diante disso, verifica-se que apenas uma minoria realiza mudancas na sua gestao de 

acordo com tendencias e necessidades do mercado. Sendo verificado ainda que menos de 

50% dessas industrias praticam agoes preventivas ao processo de degradacao ambiental, 

tais como: aproveitamento de restos de fios na fabricacao de Trancelim ou na venda do 

subproduto as empresas de lava-jato; envio de cilindros de papelao que sustentam os 

novelos de fios para empresas de reciclagem e; aproveitamento dos restos de insumos de 

producao para novos produtos. 
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4 C O N S I D E R A Q O E S FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 objetivo deste trabalho consistiu em analisar a percepcao dos gestores das industrias 

texteis do Municipio de Sao Bento-PB sobre o tema de Responsabilidade Social. Atraves da 

analise, observa-se que as industrias, de modo geral, ainda nao estao adaptadas para 

trabaJharem aplicando e investindo em praticas de responsabilidade ambiental. 

Verificou-se a dificuldade das mesmas em se comprometer com a preservagao, recuperacao 

ou ate mesmo a manutencao do meio ambiente devido a falta de conhecimento sobre esse 

tema. Nesse contexto, esse resultando torna-se preocupante, ja que ainda nao existe uma 

consciencia sobre os impactos que uma industria pode causar ao meio ambiente. 

Observa-se na analise dos resultados, que a atividade economica textil nesse setor vem 

apresentando nas ultimas decadas, niveis significativos de desenvolvimento e 

competitividade dos seus produtos. No entanto, verifica-se que a producao ainda ocorre 

atraves de maquinarios atrasados, com mao-de-obra com pouca qualificada e, o estoque da 

mercadoria e da materia-prima e realizado de forma inadequada. 

Esses fatores podem esta acontecendo pela falta de gerenciamento qualificado, ja que se 

percebe na analise o baixo nivel de escolaridade dos gestores. Isso tambem interfere nos 

impactos que essa atividade textil exerce sobre o meio ambiente, principalmente com o 

processo de tingimento, agravando ainda mais pela ausencia de total relacionada a 

preocupacao com o meio ambiente. 

Nesse contexto, sugeri-se que esses gestores busquem uma qualificacao melhor quanto a 

gestao administrativa e sustentavel de suas industrias, com o intuito de aumentar os 

resultados positivos para as empresas com: a reducao da utilizacao de agua (tentando 

reutiliza-la atraves de um tratamento) e, um melhor aproveitamento da materia-prima 

(atraves da reciclagem de residuos do processo produtivo e a utilizacao das sobras em 

subprodutos). 

Entende-se que a pratica de uma gestao ambiental garante o crescimento econdmico do 

setor e o equilibrio do meio ambiente atraves da utilizacao adequada dos recursos naturais. 

Dessa forma, recomenda-se que essas industrias organizem sua estrutura interna de 

maneira que o meio ambiente esteja incluido no seu planejamento. Sendo considerados 
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quais os impactos causados na confeccao de cada produto que a empresa desenvolve, ja 

que preservar o meio ambiente e uma responsabilidade social. 

Com isso, pode-se sugerir que essas industrias pratiquem, registrem e divulguem acoes 

socioambientais. Pois so assim, elas poderao contribuir para o desenvolvimento da 

comunidade e conquistar um espaco para o seu crescimerrto. Uma vez que, os 

consumidores estao interessados em produtos limpos e, a legislacao esta cada vez mais 

rigida, de forma que esas industrias precisam administrar seus recursos sob a otica 

ecolbgica. Fica a sugestao de pesquisas futuras em periodos maiores como tambem 

amostras maiores. 
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A P E N D I C E - Quest ionar io da P e s q u i s a 

UNIVERSIDADE F E D E R A L DE CAMPINA GRANDE 

Centro de Ciencias Juridicas e Sociais 

Coordenagao do Curso de Ciencias Contabeis 

Caro Respondent^ 

Estamos conduzindo uma pesquisa academica e precisamos da sua participacao. 

Contamos com sua colabora?ao. 

Pesquisadora: Flaviana Lilia (aluna concluinte do curso de ciencias contabeis) 

Orientador: Prof. Hiponio Fortes Guilherme 

INDIQUE 0 SEU GRAU DE CONCORDANCIA COM AS AFIRMAgfiES ABAIXO 

4- Nao Concordo Concordo + 

Plenamente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Questoes 1 2 3 4 5 

Os executives (gestores) da sua empresa tern 

conhecimento sobre o que ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "responsabilidade 

ambiental" ? 

• • • • • 

Considera importante que se tenha uma visao de 

responsabilidade ambiental para administrar os 

negocios de uma corporagao (empresa) ? 

• • • • • 

Diante de um mercado competitive, que gera o 

aumento da concorrencia, acha interessante a 

preocupacao com o meio ambiente? 

• • • • • 

A sua industria tern adotado estrategias para evitar 

impactos ao meio ambiente ? 
• • • • • 

A sua empresa acredita que, investindo para 

prevencao ou combate a poluicao do meio 

ambiente possa ter um diferencial competitive no 

mercado ? 
• • • • • 

Voce acredita que responsabilidade Ambiental gera 

ganhos para a sua empresa ? 
• • • • • 

A responsabilidade ambiental tern sido 

indispensavel nas acoes sociais desenvolvidas pela 

empresa ? 

• • • • • 

A sua empresa tern apresentado meihorias com as 

praticas advindas das prevengoes de impactos ao 

meio ambiente ? 

• • • • • 

Acha importante a empresa prestar alguma acao de • • • • • 
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prevencao ambiental voltada a sociedade / 

comunidade ? 

Quanto a responsabilidade ambiental a sua 

empresa possui uma politica de proporcionar algum zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

beneficio extra ou incentivo para os seus 

empregados alem dos beneficios que a legisiacao 

obriga ao empregador ? 

• • • • • 

Acha importante mostrar aos investidores e a 

sociedade as praticas utilizadas pela sua empresa 

em prevenir danos causados a natureza? 

• • • • • 

Considera importante na sua empresa o papel do 

contador em auxiliar nas acoes de prevencao 

manutencao e combate dos possiveis impactos 

causados ao meio ambiente? 
• • • • • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Qual a sua funcao na empresa ? 

Gestor • Contador • D i r e t o r Financeiro • Outros • 

Se respondeu "Outros", qual 

Qual a sua escolaridade ? 

1° Grau 2° 
3° Grau • 

E s p e c i a l i s t a 
Mestre • Outro • 3° Grau • 

E s p e c i a l i s t a 
Mestre • Outro • 

• Grau • • 

O que ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Responsabilidade Ambiental para a sua empresa ? 

( ) E um conjunto de agoes voltadas para a protegao do meio ambiente; 

( ) E modo modo de ver a vida do homem e seu relacionamento com a natureza; 

( ) Sao valores morais da empresa; 

( ) E consumir de forma racional; 

( ) E sustentabilidade; 

( ) Nada do que foi dito (para mim e outra coisa). 

Quais beneficios a responsabilidade Ambiental tern gerado para a sua 

empresa ? (responda se quiser) 

Que c r i t e r i o s a sua empresa u t i l i z a para prevenir, combater ou e v i t a r 

impactos ao meio ambiente? (responda se quiser) 

A sua empresa trabalha com agoes ecologicamente correta junto a comunidade 
? 

N3o • Sim • P r e f i r o nSo responder • 


