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RESUMO 

Com base na atual conjuntura social e a crescente conscientizacao e desenvolvimento no 
ramo da sustentabilidade, muitas empresas passaram a ter urn maior interesse nos 
indicadores socio-ambientais re-avaliando sua forma de atuacao e os impactos ambientais 
decorrentes de suas acoes. Neste contexto, esse estudo tern por objetivo descrever as 
acoes de desenvolvimento sustentavel adotadas por uma empresa do setor de reciclagem 
no municipio de Sousa - PB e a sua evidenciacao pela contabilidade. Foi efetuado urn 
levantamento na literatura sobre a tematica em foco e escolhida uma empresa, tendo em 
vista que a mesma possuisse praticas sustentaveis, e tornassem possivel a coleta de 
dados. Atraves do estudo de caso realizado na empresa Sertao Plast, verificou-se a 
implementacao do Desenvolvimento Sustentavel - DS, identificando que a empresa nao 
utiliza a Contabilidade Ambiental como forma de divulgacio de suas acoes ambientais. 
Tambem se pode conhecer o perfil da empresa, o processo produtivo, os produtos por ela 
fabricados e os projetos ambientais e sociais realizados, visando a preservacao e/ou 
revitatizacao ambiental e a sustentabilidade da comunidade, promovendo a qualfdade de 
vida para a sociedade como urn todo. 

Palavras-chaves: Informacoes Ambientais. Desenvolvimento Sustentavel. Empresa de 
Reciclagem 



ABSTRACT 

Based on current social juncture and the growing awareness and development branch of 
sustainability, many companies have been given a greater interest in socio-environmental 
indicators re-evaluating their form of expertise and the environmental impacts arising from 
their actions. In this context, this study aims to describe the sustainable development actions 
adopted by trademark of recycling in the municipality of Sousa - PB and his evidenciation by 
the General Ledger. A statement was made in the literature on the thematic focus and 
chosen a company with a view that it possessed sustainable practices, and make possible 
the data collection. Through case study carried out in company Devil Plast has been the 
implementation of sustainable development - DS, identifying that company does not take 
environmental accounting as a means of dissemination of their environmental initiatives. Can 
know the company profile, the production process, the goods produced and environmental 
and social projects carried out to conservation and/or revitalizing environmental and 
community sustainability, promoting the quality of life for society as a whole. 

Keywords: environmental information, sustainable development, recycling company 
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1 INTRODUCAO 

O aumento da populagao e dos modeios de exploracoes dos recursos naturais, fez surgir 

debates sobre a necessidade de se preocupar com o meio ambiente. 

A partir da certeza de limite dos recursos naturais e do crescimento economico capitalista, 

verificou-se que os recursos naturais pouco a pouco se extinguiam e que medidas urgentes 

deveriam ser tomadas. 

Ate o final da decada de 1970 nao se tinha a ideia da quantidade e do tamanho dos 

problemas, e ainda nao se pode ter a nocao exata do impacto futuro que a exploracao 

desordena ambientais da destes recursos causara. 

E perceptivel que o modelo de crescimento economico ja provoca perdas irreparaveis ao 

meio ambiente, e que algumas atividades ou praticas sociais, politicas e economicas 

deveriam ser suspensas para preservar o meio ambiente. 

Durante todo o seculo XX esta percepcao foi aumentando e chamando a atencao de mais e 

mais estudiosos no assunto, todos sempre a procura de uma solucao para tal problema. 

Assim, a Comissao Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - CMMAD atraves de 

suas analises e conclusoes, reafirmam a grande dimensao dos problemas globais, o 

comprometimento e a complexidade necessaria para tornar viavel, a existencia da vida na 

Terra, sobretudo da especie humana. 

Como vemos atraves desta citacao: 

Ha so uma Terra, mas nao um so mundo. Todos nos dependemos de uma 
biosfera para conservarmos nossas vidas. Mesmo assim, cada comunidade, 
cada pais luta pela sobrevivencia e pela prosperidade quase sem levar em 
conta o impacto que causa sobre os demais. Alguns consomem os recursos 
da Terra a um tal ritmo que provaveimente pouco sobrara para as geracSes 
futuras. Outros, em numero muito maior, consomem pouco demais e vivem 
na perspectiva da fome, da miseria, da doenca e da mode prematura 
(CMMAD, 1991, p. 29). 

Neste mesmo contexto a CMMAD faz um trabalho de conscientizagao quanto a importancia 

sobre a preservacao ambiental e tenta promover o Desenvolvimento Sustentavel que ela 

define como: 
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O desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geragao atual, sem 
comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras 
geracoes. E o desenvolvimento que nao esgota os recursos para o futuro 
(CMMAD, 1991, p.46) 

O Desenvolvimento Sustentavel foi criado para buscar formas de harmonizar o 

desenvolvimento economico, a preservacao ambiental e as implicacoes eticas com o futuro 

dos seres humanos. 

Desta forma, tornou-se necessario envolver as ciencias com as necessidades de 

preservacao ambiental, pois, a aplicabilidade e o sucesso de acoes ambientais que visem 

um desenvolvimento sustentavel - DS em escala global, depende da adogao de uma politica 

eficaz, transformadora do cotidiano das sociedades. 

De acordo com estes relatos Tinoco, Kraemer (2004, p. 18) menciona que isto esta fazendo 

com que a sociedade propugne por informacoes ambientais na Contabilidade das 

organizagoes, que alem de sua contabilizagao, divulguem suas acoes de gestao ambiental, 

para prevenir e corrigir danos, e melhorar a vida das pessoas. 

Foi neste contexto que se buscou desenvolver a aplicagao de acoes que demonstrem a 

responsabilidade socioambiental evidenciadas na contabilidade das empresas. Mostrando 

assim que atraves da necessidade e evolucao das ciencias contabeis desenvolveu-se um 

novo seguimento de especializacoes, surgindo com isso a Contabilidade Ambiental que se 

integra a parte social desta ciencia. 

Com isso, as empresas procuram inserir no seu cotidiano e nas suas atividades acoes que 

busquem um melhor relacionamento com o meio ambiente e a contabilidade. No municipio 

de Sousa, que esta localizado no Sertao da Paraiba, a adogao de acoes ambientais que 

visem um desenvolvimento sustentavel vem se intensificando num processo constante de 

conscientizagao e mudanga, e as empresas passaram a adotar agoes ambientais 

sustentaveis de desenvolvimento associadas a responsabilidade social como fator de 

contribuigao para a preservagao ambiental, melhorando a imagem da empresa e dos seus 

negocios, utilizando para isso a contabilidade como um elo de ligagao entre a empresa e 

sociedade. 
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1.1 Tema e Problema 

A necessidade de buscar praticas que integrem o desenvolvimento economico com a 

preservacao dos recursos naturais para que eles nao sejam exauridos e uma pratica intensa 

que vem sendo adotada pelas empresas. 

Essa necessidade nao e proveniente apenas de conscientizagoes sociais, mas de 

exigencias legais, morais, eticas e sociais, ate mesmo com imposicao de multas, derivadas 

de responsabilidades por eventuais impactos ambientais. 

A sociedade como um todo e as empresas passaram entao a desenvolver o pensamento de 

que se nao cuidar dos recursos naturais que ate pouco eram abundantes, a humanidade 

passara a enfrentar grandes dificuldades futuras. 

Assim, percebe-se que as empresas passaram a utilizar alguns indicadores de 

desenvolvimento sustentavel para a principio tentar comegar a modificar suas praticas 

economicas e ao mesmo tempo dar incentivo a sociedade para que ela possa fazer o 

mesmo. 

A Contabilidade como uma ciencia que esta sempre em constante evolucao, nao poderia 

deixar de integrar-se a este cenario, nos quais estao inseridas essas empresas que buscam 

trabalhar e atingir os seus objetivos, preocupando-se mais em preservar o meio ambiente. 

Desta forma, como a contabilidade e um dos principals sistemas de divulgacao de 

informacoes internas das empresas torna-se necessario a sua jungao com o meio ambiente, 

surgindo assim um novo ramo das ciencias contabeis, denominado de Contabilidade 

Ambiental, que de acordo com Sa: 

A Contabilidade, nos ultimos anos do seculo que terminou, foi diretamente 
atingida por modificacoes de base. O consagrado objeto desta ciencia, ou 
seja, a riqueza das celulas sociais passou, instintivamente, por uma 
ampliacao indagativa. Rompeu-se a barreira do ambiente interno das 
empresas e instituicoes e passou-se a buscar conexoes com fatos de maior 
amplitude. Tal rompimento, todavia, exigiu-se mudangas de metodos 
cientificos e de oticas de observagoes para que pudesse, inclusive, utilizar 
racionalmente os progresses e atender com maior adequagao as novas 
necessidades das empresas e instituigoes. (SA, 2002, p.48). 

Partindo desse contexto a Contabilidade Ambiental pode ser definida segundo Carvalho 

(2007, p. 111) "como o destaque dado pela ciencia aos registros e evidenciagoes da 

entidade referentes aos fatos relacionados com o meio ambiente". 
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Desta forma a avaliagao e identificacao de procedimentos economico-financeiros, ligados a 

area em foco e que podem afetar as atividades contabeis, assim sendo, o seu estado 

patrimonial das entidades, e dever da contabilidade. Portanto a contabilidade nao so 

avaliara seu desempenho como tambem auxiliara na tomada de medidas que preservem o 

meio ambiente, contribuindo para a interligacao do desenvolvimento e a sustentabilidade. 

No municipio de Sousa-PB, a adocao de acoes ambientais de desenvolvimento sustentavel 

vem se intensificando num processo constante de conscientizaeao e mudanca, como e o 

caso de empresas aqui localizadas, que passaram a adotar praticas sustentaveis de 

desenvolvimento associadas a responsabilidade social como fator de contribuicao para a 

preservacao ambiental. 

Neste contexto a pesquisa fundamenta-se em res ponder a seguinte questao: Quais sao as 

acoes ambientais evidenciadas na Contabilidade que visem o Desenvolvimento 

Sustentavel? 

1.2 Justificativa 

O processo de desenvolvimento economico acelerado vivenciado no mundo que se 

encontra globalizado esta necessitando de um compromisso maior com o capital social, 

levando em consideracao que tal forma de desenvolvimento desordenado pode provocar 

exclusao social e impactos ambientais que afetaram seriamente as geracoes atuais e 

futuras, segundo Braga (2007, p.01) para que o desenvolvimento economico torne-se 

sustentavel: 

Todos os atores sociais devem participar das acoes ambientais, inclusive 
das politicas publicas, pois o govemo, individualmente, nao tern condicao de 
resolver a complexa situagao social na qual o pais esta inserido. 

Assim, atraves da percepcao e necessidade de um desenvolvimento mais sustentavel, a 

solucao dos problemas ambientais passaram a depender do auxilio de profissionais de 

areas distintas que trabalhassem suas habilidades em comunhao para que solucoes 

pudessem ser elaboradas e colocadas em pratica, para a melhoria da sociedade como um 

todo. 

O crescente debate que tern como foco a degradacao do meio ambiente atingiu aspectos 

politicos, economicos e empresariais. Foco este que tern como um dos agentes causadores 

direto o ultimo mencionado. Tornar-se entao essencial que as empresas possuam um papel 
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de destaque neste processo pela qual todos estao sendo obrigados a se inserir, por 

consequencias de acoes do proprio homem, desta forma, o fato das empresas serern 

possuidoras de um grande volume de capital, e assim sendo, deterem grande influencia na 

sociedade e por terem a facilidade de passar o capital social de forma mais agil que o 

governo, pois, estas sao acostumadas a lidar com metas e resultados a serem atingidos, 

possibilita que as mesmas possuam mais facilidade de auxilio nos trabalhos de carater 

socioambiental. 

Assim sendo, esta nova visao deve ser colocada em pratica em carater de urgencia, como 

relata Braga (2007, p.5) quando comenta que o homem destruira a si mesmo caso nao 

assuma de forma urgente uma concepcao de responsabilidade socioambiental pelas suas 

acoes. 

Neste contexto a Contabilidade desempenhara juntamente com as demais ciencias a tarefa 

de discutir a questao ambiental com responsabilidade e esta tarefa podera ser desenvolvida 

atraves de informes especificos facilitando a eficiencia e eficacia dos trabalhos, e para que 

esta ciencia possa desempenhar este papel com precisao, Ribeiro (2005) na introdugao de 

seu livro relata que a contabilidade utiliza-se do seguinte concerto: 

A contabilidade e a ciencia que se preocupa com a identificacao, 
mensuracao e informacao dos recursos alocados a determinada entidade 
alem dos eventos econdmicos que afetam e ou poderao afeta-la. Seu 
objetivo e demonstrar a situacao economica, financeira e fisica de tal 
entidade, de maneira a satisfazer as necessidades informativas de seus 
usuarios durante a tomada de decisoes. 

A partir do concerto de contabilidade surge uma nova vertente da contabilidade, denominada 

de Contabilidade Ambiental que tern como objetivo: 

Identificar, mensurar e esclarecer os eventos e transacoes economico-
financeiros que estejam relacionados com a protecao, preservacao e 
recuperagao ambiental, ocorridos em um determinado periodo, visando a 
evidenciacao da situacao patrimonial de uma entidade. (RIBEIRO, 2005, 
P.45). 

Assim a relevancia desta pesquisa academica esta em compreender como estas empresas 

adotam e divulgam as novas acoes de carater sustentavel que possam modificar a relacao 

sociedade e natureza, trazendo vantagens consideraveis para o meio ambiente e as 

empresas levando ate ela propostas de novos habitos que possam gerar a minimizacao de 

consumos, diminuicao do tratamento de resfduos e efluentes e reducao de premios de 

seguro, entre outros e que elas possam passar a divulgar em seus relatorios contabeis os 

valores gastos com estas atividades em contas especificas de natureza ambiental. 
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Desta forma foi feito uma analise de uma empresa do setor de reciclagem da cidade de 

Sousa-PB. Levando em consideracao os aspectos acima citados, tendo a expectativa de 

que esta pesquisa tenha um retorno positivo podendo assim atraves da mesma ter gerado 

uma forma de incentivo para que a empresa possa realizar em suas atividades meios mais 

eficazes de controle das questoes ambientais. Desenvolvendo como contribuigao teorica um 

estudo bibliografico que facilite o entendimento e a adogao de praticas desenvolvidas 

atraves da contabilidade ambiental, direcionando-as no contexto interno das empresas da 

cidade de Sousa-PB, para a expansao de resultados que sejam relevantes para um 

Desenvolvimento Economico Sustentavel. 

1.3 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Objetivo geral 

• Descrever as agoes de desenvolvimento sustentavel adotadas por uma empresa do 

setor de reciclagem no municipio de Sousa - PB e a sua evidenciagao pela contabilidade. 

1.3.2 Objetivos especificos 

• Identificar as ag5es de desenvolvimento sustentavel adotas pela empresa. 

• Descrever o perfil da empresa e seu processo produtivo. 

• Avaliar as agoes realizadas pela empresa com vistas a gestao responsavel dos recursos 

ambientais. 

• Verificar se a empresa possui e divulga informagoes ambientais. 

• Apresentar uma proposta de modelo de Balango Patrimonial Ambiental para 

evidenciagao das informagoes ambientais. 

1.4 Procedimentos Metodologicos 
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1.4.1 Tipologia da pesquisa quanto a Natureza 

Quanto a natureza desta pesquisa e classificada como pesquisa aplicada que segundo 

Silva, Menezes, (2005) tern como objetivo gerar conhecimentos para aplicacao pratica e 

dirigidos a solucao de problemas especfficos. Envolve verdades e interesses locais. 

1.4.2 Tipologia da pesquisa quanto aos objetivos. 

Esta pesquisa classifica-se quanto aos objetivos como uma pesquisa de carater descritiva e 

exploratoria. 

Descritiva por descrever fatos ou caracteristica de uma determinada empresa, visto que 

como relata Gil (2000, apud Pereira, 2007 p.71): 

Visa descrever as caracteristicas de determinada populacao ou fenomeno, 
ou o estabelecimento de relacoes entre variaveis. Envolve o uso de tecnicas 
padronizadas de coletas de dados: questionario e observacao sistematica. 
Assume, em geral, a forma de levantamento. 

E exploratoria por conduzir o assunto com mais profundidade dando ao mesmo mais clareza 

tornando-o mais agio no desenvolvimento da mesma. Do ponto de vista de Gil (2000, apud 

Pereira, 2007 p.71) pode-se caracterizar como uma pesquisa exploratoria quando: 

Visa proporcionar maior familiaridade com o problema com intuito de toma-
to explicito ou de construir hipoteses. Envolve levantamento bibliografico; 
entrevistas com pessoas que tiveram experiencias praticas com o problema 
pesquisado; analise de exemplos que estimulem a compreensao. Assume 
em geral, as formas de pesquisas bibliograficas e estudo de caso. 

1.4.3 Tipologias de pesquisa quanto aos procedimentos 

Esta pesquisa possui dois tipos de procedimentos, o primeiro caracteriza-se como uma 

pesquisa bibliografica enquadrando-se nos relatos de Cervo e Bervian (1983, p.55 apud 

Beuren 2008, p.86) quando definem pesquisa Bibliografica como aquela que: 

Explica um problema a partir de referenciais teoricos publicados em 
documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da 
pesquisa descritiva ou experimental. Ambos os casos buscam conhecer e 
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analisar as contribuigoes culturais ou cientfficas do passado existentes 
sobre um determinado assunto, tema ou problema. 

O segundo e um estudo de caso, caracterizado pelo estudo detalhado de um unico caso 

com vista em coletar numerosas informagoes para compreensao do assunto em foco. Este 

pode ser explicado em melhores relatos atraves de Beuren (2008, p.84 apud Gil, 1999 p.73) 

quando salienta que o estudo de caso e caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de 

um ou de poucos objetos, de maneira a permitir conhecimentos amplos e detalhados do 

mesmo, tarefa praticamente impossivel mediante os outros tipos de delineamento 

considerados. 

Assim foi realizado um estudo em uma empresa do setor de reciclagem no municipio de 

Sousa-PB, com auxilio de um questionario com perguntas objetivas e subjetivas, seguido de 

entrevistas. 

14.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tipologia da pesquisa quanto a abordagem do problema. 

Segundo as formas de abordagem do problema, pode-se classificar esta pesquisa como 

qualitativa. Pereira (2007, p.71) menciona que: 

A interpretacao dos fenSmenos e a atribuicao de significados sao basicas 
no processo de pesquisa qualitativa. Nao requerem o uso de metodos e 
tecnicas estatisticas. O ambiente natural e a fonte direta para coleta de 
dados e o pesquisador e o instrumento-chave. E descritiva. Os 
pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e 
seu significado sao os focos principais da abordagem. 

Neste contexto, a pesquisa nao se detem a demonstratives numericos, mas a compreensao 

em escala social ou organizacional. Sendo desenvolvida a partir de autores sociais, nao 

permitindo que o pesquisador possa aplicar julgamentos a cerca do trabalho por ele 

elaborado. 

1.4.5 Area de atuagao da pesquisa 

Segundo Pereira (2007, p.74) a populacao ou universo da pesquisa e a totalidade de 

individuos que possuem as mesmas caracteristicas definidas para um determinado estudo. 

Dessa forma a area de atuacao desta pesquisa compreendeu um estudo em uma empresa 

do setor de reciclagem no municipio de Sousa-PB. 



22 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 4 .6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Coleta de dados 

Os trabalhos de coleta dos dados deu-se atraves de duas fontes de pesquisas denominadas 

de: Primarias e Secundarias, como explica Martins (1990, p.45) "os dados e informagoes 

coletados em publicagoes sao denominados dados secundarios, e portanto exigem a 

identificacao precisa da fonte". Ja os dados primarios sao explicados por Martins (1990. 

p.48) como: "aqueles obtidos diretamente com o informante atraves de instrumentos 

(questionarios ou revistas)". 

De acordo com o contexto acima citado, as fontes primarias aplicadas na pesquisa foram 

desenvolvidas atraves da coleta de dados por entrevista, observacao e questionario, 

realizado no periodo de dezembro de 2008 e junho de 2009 atraves de um roteiro com 

topicos previamente estabelecidos e respeitando a problematica do objeto e metodo a ser 

seguido. Os dados secundarios obtidos foram coletados atraves de pesquisas em livros, 

artigos, periodicos disponiveis na Biblioteca Central do Centra de Ciencias Juridicas e 

Sociais - CCJS e acervo proprio. 

1.4.7 Analise dos dados 

Com base em Gil (1999, p. 168) e sua explicacao sobre analise e interpretagao dos dados 

ele explica que: 

A analise tern como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que 
possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para 
investigacao. Ja a interpretagao tern como objetivo a procura do sentido 
mais amplo das respostas, o que e feito mediante sua ligacao a outros 
conhecimentos anteriormente obtidos. 

Desta forma a analise dos dados definidos como primario foi desenvolvida atraves do 

levantamento coleta de informagoes provenientes das respostas do questionario aplicado e 

entrevista realizada, tendo tal analise realizada com o auxilio de tecnicas de analise e 

conteudo. 

Nos dados que foram definidos como secundarios foi realizado uma analise documental 

desenvolvida por meio do estudo de varios documentos conforme explica Richardson (1999) 

para descobrir as circunstancias sociais e economicas com as quais podem estar 

relacionados. 
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Assim conclui-se que o estudo realizado tern a natureza de uma pesquisa aplicada, quanto 

aos seus objetivos tern carater exploratorio e descritivo, os seus procedimentos sao 

caracterizados como uma pesquisa bibliografica que tambem foi realizada por auxilio de um 

estudo de caso, tendo sua forma de abordagem do problema classificada como pesquisa 

qualitativa. 

1.5 Organizacao do Trabalho 

Para o melhor entendimento da pesquisa o trabalho foi dividido em quatro capituIos.No 

primeiro capitulo, foi abordado a introducao da pesquisa, apresentando seu problema, 

justificativa, os objetivos, os procedimentos metodologicos e a organizagao do trabalho. 

No segundo capitulo, consta o referenda! teorico que serviu de base bibliografica para o 

desenvolvimento do estudo de caso, onde foi abordado a Contabilidade desde a sua origem, 

conceito e evolugao, ate o surgimento da contabilidade ambiental, sua ligacao com o 

Desenvolvimento Sustentavel e a Responsabilidade Social encerrando com o enfoque sobre 

o Balango Patrimonial Ambiental nas organizagoes. 

O terceiro capitulo apresenta a analise dos resultados, mostrando o perfil da empresa, o seu 

processo produtivo, os produtos por ela fabricados, fazendo uma analise das informagoes 

coletadas, evidenciando assim as agoes e projetos ambientais desenvolvidos e uma 

proposta de um modelo de balango patrimonial com informagoes ambientais. 

No quarto e ultimo capitulo, contem as consideragoes finais do estudo, como tambem 

recomendagoes para futuras pesquisas. 
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2 REFERENTIAL TEORICO 

O capitulo apresentado, possui um estudo bibliografico que fundamenta a pesquisa 

realizada. Neste sentido foi desenvolvido um estudo tendo como ponto de pallida a Origem, 

o Conceito e a Evolugao da Contabilidade; o surgimento das causas ambientais e da 

Contabilidade Ambiental; o desenvolvimento sustentavel, sua teoria e implantagao nas 

organizagoes; a responsabilidade ambiental e social nas empresas e na contabilidade e o 

balango patrimonial ambiental nas organizagoes. 

2.1 A Contabilidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 Origem, Conceito e Evolugao 

Para melhor compreensao da contabilidade surge a necessidade do estudo de suas origens 

historicas. 

Ha mais de 20.000 anos atras nao existia a escrita, o homem criou uma das formas mais 

primitivas de inscrigao, que foi a artistica, para registrar seus feitos durante o dia. O homem 

cagava algum animal ou apanhava algum fruto e posteriormente registrava em pinturas 

gravadas nas paredes esses fatos, podendo-se concluir que nascia dai a necessidade de 

controle da entidade (SA, 1999). 

Partindo deste principio historico, o homem passa a realizar a protegao, posse e 

perpetuagao de seus bens, como menciona Zanluca (2009). 

O homem voltou-se a organizagao da agricultura e do pastoreio. A 
organizagao economica acerca do direito do uso do solo acarretou em 
separatividade, rompendo a vida comunitaria, surgindo divisoes e o senso 
da propriedade. Assim, cada pessoa criava sua riqueza individual. 

Desta forma, chegando o seu falecimento os seus bens nao seriam dissolvidos tornando-se 

herangas para seus parentes mais proximos. A heranga recebida pelos pais (pater, patris), 

denominou-se patrimonio. O termo passou a ser utilizado para quaisquer valores, mesmo 

que estes nao estivessem sido herdados (ZANLUCA 2009). 

Assim nasceram os registros de escrituragao contabil, porque se quantificava e evidenciava 

a riqueza patrimonial do individuo e de sua familia (SA, 1999). 
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Tambem segundo Sa (1999, p. 19) o nascimento da contabilidade e o da inscrigao de 

elementos da riqueza patrimonial, passado aos poucos a registros de meihor quaiidade. 

Os fatos anteriormente citados evidenciam o Conceito oficial de Contabilidade, anunciado no 

Primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade em 1924 da seguinte forma: Contabilidade e 

a ciencia que estuda e pratica as fungoes de controle e de registro relativas a administragao 

economica (LUCENA, 2007, p.1) 

O estudo de sua historia, desde seu nascimento a ciencia contabil evoluiu e com o advento 

do Papiro no Egito, a mesma veio ser aplicada com mais facilidade, pois ela pode ter sua 

forma de registro mais sofisticada sendo aplicada em livros contabeis. E com o surgimento 

da escrita esta evolugao passou a ser mais constante e evidente. 

De acordo com Sa (1999; p19): 

Amplo era o uso dos livros na antiguidade classica, porque ampla era a 
analise dos fatos, os romanos chegavam a ter um livro de escrituracao de 
fatos patrimoniais para cada atividade que era desenvolvida (livro da 
fabricacao do azeite, livro da fabricacao do vinho, livro dos bens 
patrimoniais, livro das despesas e receitas, e outros). 

Assim com o passar dos anos a Contabilidade desenvolve-se e surge em algumas cidades 

italianas, a exemplo de Veneza, Genova, Florenga, Pisa e outras como uma disciplina 

completa. Tais cidades e outras da Europa possuiam grandes atrvidades mercantis, 

economica e cultural, desde o Seculo XIII ate o initio do seculo XVII, apresentando para 

epoca, o que de mais avangado poderia existir com relagao a empreendimentos comerciais 

e industrials. Inicia-se, assim, um largo periodo de dominio da que se chamou Escola 

Italiana, em particular, eeuropeia, em geral, de Contabilidade (lUDfCIBUS, 2000). 

Surge entao o Tratactus de Computis et Scripturis (Contabilidade por Partidas Dobradas), 

publicado em 1494, e considerado ate hoje um marco na historia da contabilidade, seu autor 

Frei Luca Pacioli, tornou-se conhecido como o pai dos autores de contabilidade (OLIVEIPvA ; 

NAGATSUKA, 2000) 

Esta obra marca o inicio da fase moderna da contabilidade. Varios sao os fatores que 

desencadearam o surgimento desta tecnica de Partidas Dobradas, dentre eles, o 

crescimento do Capitalismo no final da Idade Media juntamente com a utilizagao dos 

numeros arabicos e as necessidades de evidenciagao de lucros, entre outros. 

Como afirma Sa (1999, p.34): 
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A influencia da matematica, o fato de a escrita contabil estar atada ao 
calculo desde seus primeiros tempos e ter-se intensificado seu ensino nas 
escolas de matematica, tudo isso nos fez aceitar a forca da mente logica 
como geradora do processo das Partidas Dobradas. O habito das 
equacoes, o valor das matematicas associadas a contabilidade, pode ser 
gerado a habito da igualdade de Debito e Credito, e esta nos parece uma 
hipotese bastante forte no campo historico. 

Segundo Padoveze (2004), fundamentalmente, com o metodo de partidas dobradas criou-se 

a figura do Patrimonio Liquido. Caracterizando que no inicio os registros contabeis eram 

feitos em partidas simples, que buscava contabilizar os bens e direitos, sem dar fundamento 

ao efeito aplicado pelas partidas dobradas. Em geral, pode-se dizer que este metodo de 

Partidas simples era um metodo de inventariar e contar bens. Devido a estas caracteristicas 

e que surge a teoria contabil do Inventario Patrimonial. 

A era comercial da civilizacao foi um momenta importante para dar a ciencia 
Contabil a relevancia cabivel como uma ciencia fundamental para a 
humanidade, imprescindivel para regulamentar as relacoes da sociedade. A 
Revolucao Industrial, sistematizando o artesanato deu os elementos para 
tornar definitivamente a ciencia contabil como a ciencia do patrimonio, 
incorporando definitivamente o conceito do uso da contabilidade de custos, 
que posteriormente, ao final do seculo XIX e inicio do seculo XX, evoluiu 
para os conceitos de contabilidade gerencial. (PADOVEZE, 2004, p.41) 

Neste sentido, percebeu-se um grande desenvolvimento da contabilidade, e este 

desenvolvimento passou a ser acompanhado de perto pelo desenvolvimento economico. Em 

1920 surge a origem das Escolas Norte Americanas, criando solidas raizes, levando com 

isso a decadencia das Escolas Europeias. 

No Brasil a historia de evolugao da contabilidade permite uma divisao em duas partes ou 

estagios, o primeiro, anterior a 1964, que foi marcado por alguns acontecimentos a exemplo 

de um fato ocorrido no reinado de D. Joao VI, quando da instalacao de seu governo 

provisorio, em 1808, foi publicado um alvara obrigando os contadores Gerais da Real 

Fazenda a aplicarem o metodo das partidas dobradas na escrituracao mercantil, (SCHMIDT, 

2000) 

No segundo estagio, que tern como data posterior a 1964. Neste mesmo ano foi introduzido 

pelo professor Jose da Costa Boucinhas um novo metodo de ensino da contabilidade. 

O professor Boucinhas teve atuacao destacada e decisiva, liderando a 
mudanca de orientacao didatica do ensino da Contabilidade Geral, da 
metodologia anterior a 1964 para a que vigorou a partir desta data 
(IUDICIBUS, 2000, p.2) 
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Foi atraves do professor Boucinhas que a influencia das escolas de pensamento italiana 

foram substituidas pelo metodo didatico Norte-Americano. A partir de 1964 os professores 

deste departamento desenvolveram varias pesquisas, que de certa forma passaram a 

dominar o cenario Nacional das pesquisas Contabeis (SCHMIDT, 2000). 

Como a Contabilidade e uma ciencia que esta sempre em evolugao como ja descrito no 

decorrer deste capitulo, faz-se necessario para compreensao de um novo ramo da 

contabilidade, que e a Contabilidade Ambiental, um estudo de novas tendencias, saindo 

assim do ambito da contabilidade e entrando no socialismo do Desenvolvimento 

Sustentavel, visualizado no capitulo seguinte. 

2.2 Da Contabilidade Ambiental ao Desenvolvimento Sustentavel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1A Origem das Causas Ambientais 

Desde os periodos mais remotos da historia do surgimento do homem, o mesmo vem 

destruindo a natureza com suas praticas de desenvolvimento desordenadas. No inicio por 

nao saberem formas de cultivar viviam em determinadas regioes nas quais colhiam e 

cacavam tudo o que encontrassem e que pudessem se alimentar ate que a regiao nao os 

oferecesse mais nada para seu consumo e em decorrencia desta escassez mudavam-se 

para outra regiao e assim por diante. 

Os anos foram passando e como o homem sempre se encontra em fase de evolugao, 

desenvolveu formas de plantio dos alimentos para sua sobrevivencia, surgindo assim as 

primeiras praticas de agricultura, com isso ele comegou a fixar residencias sem a 

necessidade de mudar-se, ja que tudo o que precisavam poderiam cultivar, conforme Paiva, 

(2006) menciona que a partir da fixagao do homem a terra e do surgimento do conceito de 

propriedade, os individuos passaram a utilizar os recursos naturais de acordo com suas 

necessidades de subsistencia. 

Mas com esta nova forma de vida, o homem passou a ter que desmatar as florestas para 

que as lavouras fossem cultivadas, para a retirada de lenhas, etc. E assim outras formas de 

degradagao foram surgindo em decorrencia das que estavam sendo aplicadas. 

As formas de agravamento da natureza so aumentaram, as praticas de desenvolvimento 

humano foram se aperfeigoando e com isso a degradagao ambiental foi seguindo o mesmo 

ritmo acelerado do desenvolvimento. 
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Com o surgimento destas novas praticas deu-se inicio a Revolugao Agricola, que fez com 

que o homem passasse a desmatar e cultivar sempre mais, pois atraves desta revolugao 

nascem as primeiras cidades, que se multiplicaram e anos depois dao inicio a Revolucao 

Industrial que passa a descentralizar impactos ambientais em determinadas regioes, 

passando a provocar desequilibrios em escala global. 

Com o advento da industrializacao, ocorrido na Inglaterra, no seculo XVIII, 
novos processos produtivos foram descobertos, objetivando maiores 
quantidades e melhor qualidade dos produtos, sempre visando a maiores 
lucros. Dadas as grandes extensoes territoriais inexploradas dessa epoca, 
as consequencias da agio humana sobre o meio ambiente nao foram 
claramente percebidas pelos produtores. (PAIVA, 2006, p.9) 

A partir da visao atual da historia, e notorio que o homem ao longo de toda esta evolugao 

vem degradando o meio ambiente, resultado do uso inadequado e muitas vezes 

desnecessario dos recursos naturais para satisfazer as necessidades humanas. 

Assim, foi desenvolvido atraves da CMMAD propostas de agoes ligadas ao desenvolvimento 

sustentavel denominada Agenda 21 que: 

Esta voltada para os problemas prementes de hoje e tern o objetivo, ainda 
de preparar o mundo para os desafios do proximo seculo. Reflete um 
consenso mundial e um compromisso politico no nfvel mais alto no que diz 
respeito a desenvolvimento e cooperacio ambiental. (CMMAD - Agenda 21, 
1996, p.9) 

Com isso, este uso inadequado dos recursos naturais vem preocupando todo o mundo, que 

em passos ainda lentos, vem tomando consciencia da gravidade de seus atos, como declara 

a Agenda 21 : 

A humanidade se encontra em um momento de definigao historica. 
Defrontamo-nos com a perpetuagao das disparidades existentes entre as 
nagoes e no interior delas, o agravamento da pobreza, da fome, das 
doengas e do analfabetismo, e com a deterioragao continua dos 
ecossistemas de que depende nosso bem-estar. Nao obstante, caso se 
integrem as preocupagoes relativas a meio ambiente e desenvolvimento e a 
elas se dedique mais atengao, sera possivel satisfazer as necessidades 
basicas, elevar o nivel da vida de todos, obter ecossistemas melhor 
protegidos e gerenciados e construir um futuro mais prospero e seguro. Sao 
metas que nagao alguma pode atingir sozinha; juntos, porem, podemos -
em uma associagao mundial em prol do desenvolvimento sustentavel. 
(CMMAD - Agenda 21, 1996, p.9) 

A partir dos fatos mencionados as ciencias passaram a se preocupar em fazerem ligagoes 

de suas areas de atuagao com a recuperagao do meio ambiente. A contabilidade como tal, 

de conformidade com sua area de atuagao tambem tern a responsabilidade de contribuir 
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para solucionar os problemas ambientais, conforme Ribeiro (2005) relata que "os eventos e 

transaeoes de natureza ambiental representam grandezas relevantes e, assim causam 

significativo impacto na situagao economico-financeira das empresas". 

Assim atraves desta ligacao existente entre o meio ambiente e a contabilidade, desenvolve-

se um novo seguimento da area, denominado de contabilidade ambiental que podera ser 

mais bem visualizado no sub topico seguinte desta pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2 Surgimento da Contabilidade Ambiental 

Com base nas questoes levantadas, anteriormente, observa-se a necessidade de discutir do 

ponto de vista da analise aqui proposta a interligacao da contabilidade com as questoes 

ambientais. Nesta linha de pesquisa pode-se identificar um conceito retratado a partir da 

avaliagao de Martins e De Luca que e o seguinte: 

As informagoes a serem divulgadas pela contabilidade vao desde os 
investimentos realizados, seja em nivel de aquisicao de bens permanentes 
de protegao a danos ecologicos, de despesas de manutencao ou corregao 
de efeitos ambientais do exercicio em curso, de obrigacoes contraidas em 
prol do meio ambiente, e ate de medidas fisicas quantitativas e quaiitativas, 
empreendidas para sua recuperacao e preservacao. (MARTINS e DE 
LUCA, 1994, p.25) 

A partir deste contexto, pode-se definir a Contabilidade Ambiental como um estudo dos 

bens, direitos e obrigacoes ambientais, ou seja, o Patrimonio Ambiental das Entidades. 

Possuindo assim como objetivo fornecer informagoes sobre suas politicas ambientais que 

geram impactos na sua situagao patrimonial aos usuarios internos e externos das entidades. 

Desta forma, como a contabilidade esta ligada ao Patrimonio das empresas, pode se 

evidenciar que gastos em novas tecnologias que possuam formas de menor degradagao 

ambiental pode-se tornar inviaveis para o momento atual que as empresas vivenciam, mas, 

podem assegurar melhorias futuras em seus negocios, assim relata Ribeiro (2005, p.45) 

Os desembolsos adicionais, na area ambiental, requeridos pelos processos 
produtivos, se bem administrados, podem resultar em economias de custos, 
essencialmente, no que se refere a redugao de perdas de materia-prima, a 
otimizagao da produtividade e a melhoria das condigoes de competitividade 
no mercado. Alem do mais, de forma geral, esses investimentos podem 
reduzir, drasticamente, o volume de gastos com recuperagao de areas 
degradadas, multas (as quais se tornam bastante relevantes) e obrigagoes 
de ressarcimento a terceiros por danos ambientais provocados. 
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Considerando os riscos ambientais inseridos as atividades economicas de uma empresa, as 

formas de avaliacao das demonstracoes contabeis patrimoniais passaram a conscientizar 

seus usuarios sobre a conducao de suas formas administrativas e operacionais, desta 

maneira tem-se uma empresa que demonstra preocupagio com as condicoes ambientais 

futuras dando um bom exemplo para a sociedade sem desligar-se de seu desenvolvimento 

economico. 

A tentativa de envolvimento da contabilidade com as praticas ambientais torna-se cada vez 

mais necessaria visto que e uma ciencia que esta em desenvolvimento tentando tornar-se 

sempre mais integrada com uma visao social e politica mais ampla. 

Pode-se dizer tambem que com esta nova forma de atuagao da contabilidade, que e a 

Contabilidade Ambiental, a mesma vem sendo utilizada como um Marketing positivo na 

valorizagao da imagem da empresa junto ao consumidor, passando a ser um ponto 

causador de diferenciagao com a concorrencia, assim sendo, tornando-se evidente a 

importancia da inclusao das contas de natureza ambiental nas demonstragoes contabeis. 

Faz-se necessario para efeito de melhor entendimento da Contabilidade Ambiental um 

estudo mais aprofundado de praticas de desenvolvimento visualizadas atraves do estudo 

dos Modelos de Desenvolvimento e as ideias recentes ligadas no ambito da sustentabilidade 

com a Teoria do Desenvolvimento Sustentavel, visto que foi por meio destas novas ideias 

que este novo seguimento da contabilidade surgiu, para que posteriormente seja possivel 

um estudo da aplicagao de formas sustentaveis de desenvolvimento nas organizagoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.3- Modelos de Desenvolvimento 

Faz-se necessario para efeito de fundamentagao, discutir as principals teorias economicas 

que antecederam a proposta de construgao do paradigma economico sustentavel. Isso se 

justifica devido as deficiencias e problemas inerentes a tais teorias que influenciaram as 

economias no seculo XX, sobretudo pelos problemas de desigualdade social e crise 

ambiental que sao a fonte dos debates sobre o desenvolvimento sustentavel. 

Considerando as questoes sociais que circundam os paises em desenvolvimento como o 

analfabetismo, a fome, a mortalidade infantil entre outras, e as questoes ambientais como o 

aquecimento global, que em pleno seculo XXI ja deveriam ter sido superadas pelas novas 

tecnologias, segundo as teorias classicas economicas, a saber; A Teoria das Etapas do 

Crescimento Economico, a Teoria da Modernizagao e a Teoria da Dependencia. 
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Foi no mundo subdesenvolvido, pressionado pela sua reaiidade 
emergencial e apesar das limitagoes de seus cursos universitarios, onde 
surgiram nos anos 60 as mais importantes teses sobre o desenvolvimento, 
destacando-se a teoria da dependencia. (LAGO, 1996, p. 178). 

Mesmo o fato da teoria da dependencia ter sido muito importante e estado em destaque ela 

tambem necessitou de atualizagoes. 

A teoria da dependencia tambem precisa de Algumas atualizacoes, mas a 
perplexidade com a crise do Estado nos paises socialistas e a deturpagao 
de seu papel pelas ditaduras latino-americanas, existentes ate ha pouco 
tempo atras, somada ao fortalecimento do dominio da vida universitaria no 
Terceiro Mundo por padroes teoricos dos paises desenvolvidos, tern 
impedido, ate, o momenta, a realizagao dessas necessidades teoricas. 
(LAGO, 1996, p. 179) 

Nestamesma linha de estudo e revelado atraves de (LAGO, 1996), que nos anos que 

antecedem a Segunda Guerra Mundial eram mfnimas as fundamentacoes no que diz 

respeito ao subdesenvolvimento, tendo crescido o interesse no assunto apos o aumento dos 

movimentos sociais, e da importancia politica do Mundo Subdesenvolvido, assim, ou, neste 

sentido, desenvolveu-se a teorias das etapas do crescimento economico de Rostow tida 

nesta linha como a principal teoria, pois, para o mesmo, este processo de desenvolvimento 

passaria por varios estagios. 

Todo o processo de desenvolvimento passaria pelos seguintes estagios: 
1a) fase da sociedade tradicional; 2 a) fase do desenvolvimento das 
precondicoes de arranco; 3a) Fase do arranco; 4 a) fase do desenvolvimento 
para a maturidade; 5a) fase do consumo de massa; 6a) fase pos-industrial. 
(ROSTOWzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud LAGO, 1996, p. 179). 

Visualizando os estagios do desenvolvimento mostrados na Teoria de Rostow a situagao 

atual, segundo essa teoria, revela que o tempo vivido hoje integra-se diretamente na fase do 

consumo em massa, devido nao ter seguido o processo fase apos fase desenvolvido por 

esta teoria dando um salto por sobre as fases comprometendo o nosso desenvolvimento. 

Este salto causou um efeito inverso causando o agravamento dos problemas sociais 

aumentando assim a dependencia dos paises subdesenvolvidos. 

Ao contrario, funcionou como fator de agravamento dos problemas sociais. 
Ocorreu uma quebra da hierarquia das necessidades de consumo [...] do 
estimulo exacerbado ao consumismo decorreu a inchagao urbana, o 
incremento da criminalidade e o crescimento das importagoes na 
essenciais, aumentando a dependencia dos paises subdesenvolvidos. 
(LAGO, 1996 P. 180) 

Devido a estes prejuizos ocorridos na sociedade atraves do aumento populacional urbano 

descontrolado, a marginalidade e o crescimento da dependencia dos pais subdesenvolvidos 

para com os paises desenvolvidos. Pode-se dizer que este desenvolvimento oriundo das 
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etapas do crescimento economico pode ser considerado nao mais que uma modernizacao 

conservadora inteiramente iigada ao capitalismo associado e dependente, mas sim, uma 

forma de exploracao do terceiro mundo, revelada pela teoria da dependencia. 

Atraves da analise de todas as fases da teoria das etapas do crescimento economico, e 

permitido descrever o trajeto do estagio de arranque ao alcance da modernidade. Assim a 

partir desta analise deste termo desdobramento utilizado por (LAGO, 1996), que significa o 

desmanchar detalhando em miudos esta teoria e que surge a Teoria da Modemizagao. 

O ponto mais abordado pelos chamados teoricos da modernidade para problematizar a 

questao do crescimento economico tern como base o denominado efeito demonstracao, que 

gera na mente das pessoas uma vontade ou desejo de um aumento dos nfveis de consumo 

provocado pelo contatocom padroesde vida mais-.altos queos seus (LAGO, 1996). 

Ainda, segundo (LAGO, 1996), isto consiste na geracao, de muitas mentes, um desejo de 

aumento dos padroes de consumo, provocado pelo contato mais ou menos intenso com 

nivel de vida mais elevado do que os seus. Dessa forma os meios de comunicagao seriam 

os instrumentos de maior proliferagao deste efeito, e o que mais se destaca e a televisao, 

que enfatiza em suas propagandas o consumo, tornando inevitavel o efeito-demonstracao 

na vida dos cidadaos. Assim este efeito pode ate mesmo ser uma causa de agravamentos 

das tensoes sociais. 

Conforme (LAGO, 1996), o efeito demonstracao, sem novos e consistentes investimentos 

para atender ao crescimento da demanda, e causa, ate mesmo para os teoricos da 

modernizacao, de agravamento das tensoes sociais. 

Portanto, o aumento da necessidade de consumo produziu uma demanda por investimentos 

economicos oriundos de capital do pais ou de capital estrangeiro. 

Neste contexto a proposta de uma modernizacao dependente e conservadora que surge nos 

anos sessenta acaba por desenvolver um agravamento dos problemas sociais e das 

distribuicoes de renda onde o exodo rural que e mais um dos problemas causados por esta 

modernizacao vem trazer consigo grandes decadencias na agricultura tradicional e 

superlotacao das cidades que se tornaram extraordinariamente problematicas (LAGO, 

1996). 

A fase posterior do debate sobre o desenvolvimento remete a teoria da dependencia, na 

qual (LAGO, 1996), destaca os lacos de uma fracao de classes dominantes dos paises 

perifericos com os interesses hegemonicos das potencias capitalistas. 
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Isso serve como fundamento, para retratar por um lado, os aspectos polfticos do problema 

da dependencia, nao se desligando da dimensao economica. Por outro lado nos situa dentro 

do sistema produtivo, pois, o subdesenvolvimento nada mais era que um reflexo do 

desenvolvimento do capitalismo industrial que integra diferentes mercados e economias 

nacionais. 

Com base nestas teorias que diferenciam o desenvolvimento do subdesenvolvimento, vale 

destacar: 

Fundamental para estabelecermos distingoes frente as teorias 
conservadoras e que a diferenca entre desenvolvimento e 
subdesenvolvimento nao e uma questao de etapa ou estagio, mas "(...) de 
uma fungao ou posigao dentro de uma mesma estrutura econdmica 
internacional de producao e distribuicao" (LAGO, 1996, p. 179) 

A observacao derivada da analise sobre os subdesenvolvidos e desenvolvidos, ou 

perifericos e centrais, foi marcada pelo enfraquecimento de uma tradicao teorica, pois a 

promessa de desenvolvimento que nao se confirmou no chamado Terceiro Mundo como 

vemos: 

A observacao empirica constatou a falencia da teoria da modemizagao. 
Nao houve repetigao do processo de desenvolvimento das antigas nagoes 
capitalistas, pois a industrializagao recente trouxe, para varios paises do 
Terceiro Mundo, autoritarismo ao inves de democracia (nos anos 60 e 70), 
vinculagao dos interesses de parte significativa das burguesias locais e 
outros grupos a interesses internacionais e industrializagao nao superadora 
do subdesenvolvimento. (LAGO, 1996, p. 185). 

Na teoria da dependencia o estado teve um papel muito ativo, pois, o mesmo confiou na 

superagao do subdesenvolvimento, ele foi indispensavel para a industrializagao, na criagao 

de industria de base e instalagao de multinationals no pais. 

Assim o conjunto das ideias sobre o desenvolvimento ligadas ao estado no Terceiro Mundo 

mostradas por (LAGO, 1996), sao classificadas da seguinte forma: Ideologia do capitalismo 

dependente, Ideologia do capitalismo nationalists, e Ideologia socialista. 

Em algumas ideias recentes surgiu atraves dos movimentos ecologicos a ideia fundamental 

do desenvolvimento sustentavel, evidenciando que nao se pode mais pensar em 

desenvolvimento seja no que diz respeito a modemizagao ou superagao da dependencia 

deixando o equilibrio ecologico em segundo piano, pois, tornou-se uma questao de 

sobrevivencia da humanidade. 
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Os movimentos ecologicos produziram a ideia do desenvolvimento 
sustentado. Mesmo considerando o mau uso ocasional dessa proposta por 
algumas potencias, tentando impedir os esforgos do Terceiro Mundo para a 
utilizacao de seus recursos, nao se pode mais pensar sobre o processo 
desenvolvimentista, seja ele entendido como modemizagao seja como 
superagao da dependencia, sem deixar de considerar o equilibrio 
ecologico. E uma questao de sobrevivencia da especie humana. (LAGO, 
1996, p. 187). 

Percebeu-se entao a necessidade de desenvolver um estudo voltado para estas novas 

ideias provenientes dos movimentos ecologicos, tratado no sub-capitulo seguinte, atraves 

do tema a teoria do desenvolvimento sustentavel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.4 A Teoria do Desenvolvimento Sustentavel 

Assim quando se reflete sobre o que significa progresso, imagina-se; edificagoes, estradas, 

maquinas, cidades sempre em ritmo de crescimento acelerado, o que nao quer dizer que 

tudo isso nao seja bom para melhorar a qualidade de vida do ser humano, pois de uma 

forma ou de outra com todas estas inovagoes ve-se methoras significativas na saude, 

comunicagao, transportes, lazer, etc. Mas um ponto que nem sempre e levado em 

consideragao e a que custo tudo isso e fornecido, interpretagao segundo (MENDES, 2007) 

Sabe-se que o consumo em massa tern um prego e para melhor dizer tudo na vida possui 

um prego e no caso destas inovagoes que se denomina: progresso, nao seria diferente. Este 

ritmo acelerado que vive a populagao mundial e esta necessidade de ter sempre mais esta 

gerando um esvaziamento de materia prima, provenientes de riquezas naturais e o planeta 

nao esta suportando todo este desenvolvimento. 

A partir desta percepgao, estudiosos a exemplo dos que formaram o Clube de Roma 

liderado por Dennis L. Meadows, que desde meados do seculo XIX fizeram constatagoes 

como as ja mencionadas, as mesmas ievariam o planeta a grandes catastrofes ambientais 

derivadas do alto indice de crescimento populacional, economico e do mau uso dos 

recursos ecologicos. Pois o atual modelode crescimento ou desenvolvimento economico 

descontrolado provocou gigantescos desequilibrios, se por um lado podemos ver 

verdadeiras farturas derivadas de grandes riquezas, por outro lado tambem vemos altos 

indices de pobreza, degradagao ambiental. 

Segundo (SANTOS, 2001) em consequencia dos relatos anteriormente citados foi criado 

pela Organizagao das Nagoes Unidas - ONU em 1983 a Comissao Mundial sobre Meio 
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Ambiente e Desenvolvimento, presidida pela primeira ministra da Noruega Gro Halem 

Brundtland, conhecida por Comissao de Brundtland, cujos objetivos foram: 

a) Reexaminar as quest5es criticas relativas ao meio ambiente, e 
reformular propostas realisticas; 
b) Propor novas formas de cooperacao international nesse campo de 
modo a orientar as politicas e acoes no sentido das mudancas necessarias, 
c) Oferecer aos individuos, organizagoes voluntarias, empresas, 
institutes e governos uma compreensao maior desses problemas, 
incentivando-os a uma atuagao mais firme. 

Estas propostas de desenvolvimento foram desenvolvidas em um relatorio que teve como 

titulo Nosso Futuro Comum, publicado em 1987, que apresenta conceitos, objetivos e 

principios sobre o desenvolvimento sustentavel (BARBIERI, 2006). 

Um dos fatos ocorridos tambem relatados atraves de (SANTOS, 2001) foi a realizacao em 

1992, no Rio de Janeiro, a Conferencia sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

denominada de RIO-92 tambem conhecidas como ECO-92, onde as ideias nela debatidas 

foram aceitas e passaram a fazer parte dos objetivos da Agenda 21 que segundo a mesma, 

e um programa de agio, baseado num documento de 40 capitulos, que constitui a mais 

ousada e abrangente tentativa ja realizada de promover, em escala planetaria, um novo 

padrao de desenvolvimento, conciliando metodos de protegao ambiental, justiga social e 

eficiencia economica. 

Diante de todo o mencionado, surgiu a ideia do Desenvolvimento Sustentavel, que busca a 

uniao do desenvolvimento economico e a preservagao do meio ambiente nao esquecendo 

da minimizagao da pobreza no mundo. 

De acordo com (MENDES, 2008). 

Pensando no assunto as pessoas que trabalharam na Agenda 21 
escreveram a seguinte frase: A humanidade de hoje tern a habilidade de 
desenvolver-se de uma forma sustentavel, entretanto e preciso garantir as 
necessidades do presente sem comprometer as habilidades das futuras 
geragoes em encontrar suas proprias necessidades. 

Acreditando que tudo isso seja possivel os estudiosos do desenvolvimento sustentavel 

propSem que o processo de desenvolvimento deve ser realizado sim, mas, que a 

preservagao do meio ambiente seja parte integrante do mesmo. 

Segundo (MENDES, 2008) o Desenvolvimento Sustentavel tern seis aspectos prioritarios 

que devem ser entendidos como metas: 
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• A satisfagao das necessidades basicas da populagio (educacao, 
alimentagao, saude, lazer, etc); 

• A soiidariedade para com as geracoes futuras (preservar o ambiente 
de modo que elas tenham chance de viver); 

• A participacao da populagio envolvida (todos devem se conscientizar 
da necessidade de conservar o ambiente e fazer cada um a parte que Ihe 
cabe para tal); 

• A preservacao dos recursos naturais (agua, oxigenio, etc); 

• A elaboragao de um sistema social garantindo emprego, seguranca 
social e respeito a outras culturas (erradicacao da miseria, do preconceito 
e do massacre de populagoes oprimidas, como por exemplo os indios); 

• A efetivacao dos programas educativos. 

Segundo os dados relatados por (SANTOS, 2001), pode-se interpretar como um fato 

veridico que o Brasil esta bem longe de cumprir tudo o que foi prometido na Rio-92, pois o 

mesmo nem ao menos criou efetivamente a sua Agenda 21, salientando sim que alguns 

municfpios editaram sua Agenda 21 local como e o caso de Angra dos Reis, Santos, Sao 

Paulo e Porto Alegre, mas isto torna-se minimo se comparado a cerca de 5.000 municipios 

existentes, e se forfeito uma pesquisa sobre as agendas 21 regionais e constatado que elas 

sao praticamente inexistentes. 

Deve-se tomar o Desenvolvimento sustentavel como uma questao planetaria, onde todos 

sao parte integrante deste projeto, isto e indispensavel para a vida humana e o futuro 

comum. 

Segundo (LEROY, 2004), o termo desenvolvimento se revela como parte de um engodo 

construido a partir de duas ilusoes (ou contradigoes) basicas. 

[...] A primeira se baseia na hipotese de que exista um unico caminho para 
se atingir esse tao aclamado desenvolvimento, uma unica trilha a ser 
seguida pelos diferentes paises, uns apos outros, numa marcha sem 
qualquer surpresa. Liderando o eordao estao os paises "desenvolvidos"; 
em seguida vem os incompetentes que ainda devem andar muito.[...] A 
segunda ilusao e derivada da anterior e ao mesmo tempo complementar a 
ela, leva a suposigao de que existam no planeta condigoes ecologicas para 
que todos "cheguem la", para que todos um dia cheguem ao inicio da fila 
[...] E ai os problemas se adensam. (LEROY, 2004 p.14). 

Interpretando o raciocinio de (LEROY, 2004) o nao e imperceptivel aos olhos de todos e que 

a populagao dos paises em desenvolvimento sao levados a se igualar aos padroes de vida 

norte americanos, pois os mesmos sao apontados como ideais para a vida humana, assim 

devido estas condigoes e imposto as pessoas e que elas devem abandonar todos os 

padroes de cultura, de concepgao de mundo, de ideais, na verdade passando a serem 

severamente iludidas, mesmo sabendo que por mais que haja um esforgo para se aproximar 
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a estes padroes o abismo da desigualdade nunca diminuira, e a tendencia e crescer sempre 

mais. 

Como afirma (LEROY 2004), [...] a verdade e que, nao importa quanto nos esforcemos, o 

fosso da desigualdade entre essas nacoes e o resto do mundo nao diminui, ao contrario, so 

cresce. 

Assim segundo base de dados contidas em (LEROY 2004), o que existe no mundo e uma 

enorme iniquidade na aproximagao dos recursos e da energia retirados da natureza. Estes 

mesmos recursos sao acessiveis a uma minoria, o equivalents a cerca de 20% da 

humanidade, consome 80% desses recursos. Esses 80% que sao consumidos geram assim 

o famoso "aquecimento global", que tanto preocupa a todos nos dias de hoje. Pode - se 

perceber tambem os efeitos sociais, ambientais e economicos do Brasil, tendo em vista a 

grande desigualdade existente no pais. A riqueza continua nas maos de poucos, a cruel 

realidade da concentracao absurda de renda nao se modifica, fazendo com que gere a 

pobreza e continue existindo uma desigualdade historica. 

Nao se pode colocar culpa na humanidade como um todo no que diz respeito a destruicao 

da Terra, o que tern acontecido e que essa minoria esta gastando muito e alern da conta, 

gerando assim uma grande desigualdade e acumulo de poder. Querem expor em uma 

concepcao de mundo que nao se entende, determinando assim os sonhos da populagio em 

relagao ao futuro de seus filhos, seus desejos e ambigoes e as bases de nossa etica. 

Com isso, para o entendimento desse contexto social, politico, economico e ambiental faz-

se necessario o debate sobre o DS e as organizagoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.5 0 Desenvolvimento Sustentavel nas organizagoes 

E perceptivel que uma organizagao esta sempre aprendendo que seu conjunto de 

informagoes, conhecimentos, entendimentos, tecnicas, Know how e praticas estao sendo 

construidos e modificados dia apos dia, reflexo de relagoes internas, externas e da 

constante mao de obra profissional mais capacitada, tudo isso sao fatores de modificagao 

das estrategias organizacionais. 

Por outro lado, o choque impetuoso que acontece entre seus membros e quern identificara 

se todas estas modificagoes de estrategias e conhecimentos serao utilizadas e colocados 

em praticas e novas habilidades serao desenvolvidas ou se so servirao para aumentar e 

preservar os conhecimentos associado a habilidade e atividades. 
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Os debates que ocorreram a pouco tempo que tiveram como tema a responsabilidade 

ambiental das empresas, foram colocados em evidencia a visao do desempenho 

organizacional com foco exclusivo nos tradicionais indicadores financeiros. 

Assim os debates relacionados ao aprendizado organizacional nao e limitado apenas em se 

manter competitivamente no mercado, mas, adaptar as agoes sociais e ambientais em um 

contexto de mudangas. 

E isto nao e facil, visto que os problemas ambientais sao desafios para as empresas e para 

a teoria organizacional. 

Nao se trata de uma tarefa simples, uma vez que a incorporacao dos 
problemas ambientais e algo relativamente novo tanto para as empresas 
como para a teoria organizacional. Os teoricos das organizagoes 
provavelmente contribuiram para estimular um comportamento que 
desconsidera os problemas socioambientais nas organizagoes. 
(DEMAJOROVIC, 2003, p. 167): 

E observado ainda que, se e veridico que a teoria organizacional contribui para o baixo 

desempenho socio-ambiental, outro fator que e gerado por ela e a reformulagao das agoes 

organizacionais. 

Outro ponto que vem se manifestando cada vez mais e que muitas empresas estao 

tentando incorporar a variavel socio-ambiental em suas estrategias, tanto por consequencia 

da pressao publica, quanto pelo aumento da interferencia estatal. Assim ja se pode perceber 

um numero crescente de organizagdes que estao se integrando a estas mudangas, reflexo 

do aprendizado e que agora esta sendo colocado em pratica. 

E atraves da pratica dessas mudangas que agora passaram a ser declaradas atraves de 

programas na area de meio ambiente, saude e seguranga, que as organizagoes estao 

demonstrando os riscos socio-ambientais atribuidos as estrategias das mesmas. E estes 

processos de declaragao de informagoes estao disponibilizadas e organizadas em forma de 

divulgagoes em sites da internet e boletins informativos direcionadas ao publico interno e 

externo das organizagoes indicando tambem atraves destas divulgagoes como os assuntos 

socio-ambientais sao vistos pela empresa. 

As formas de aprendizado sao identificadas pela adaptagao de numeros crescentes de 

organizagoes aos padroes de emissao estipulados pelos orgaos ambientais e aumento de 

programas de seguranga no trabalho. 
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No final da decada de 1980, ocorreram grandes e importantes mudangas no modelo de 

trabalho dos orgaos ambientais nos paises centrais. A influencia coercitiva das organizagoes 

nao governamentais e o progresso de variados modelos de certificagao ambiental, a 

exemplo da ISO 14000, passaram a desafiar o modelo de aprendizado socioambiental nas 

organizagoes. 

Atraves da interpretagao de Demajorovic (2003), observou-se que foi obrigado pela 

legislagao que as empresas encontrassem um caminho de inovagoes que resultassem em 

uma serie de novos processos e produtos a serem comercializados internacionalmente, 

esse novo caminho de informagoes e considerado ganha-ganha devido tanto as empresas 

quanto a sociedade passarem a se beneficiar, melhorando o desenvolvimento ambiental das 

organizagoes e reduzindo custos. 

Segundo Demajorovic (2003), muitos aeademicos, no entanto, discordam dessa visao 

otimista. Dentre estes aeademicos Walley e Whitehead argumentam que empresas 

influenciadas pela visao ganha-ganha e que investiram em novos produtos e processos se 

mostram desiludidas pelos retornos negativos alcangados. 

Mesmo com todas estas contradigoes com relagao a estas estrategias ambientais, nao 

existem contradigoes contra a procura de novos processos e produtos que nao agrediam o 

meio ambiente, pois isso passou a ser cada vez mais relevante nas organizagoes. 

Neste contexto e um fator convencional que as organizagoes e a busca da sustentabilidade 

com a teoria do aprendizado organizacional se possivel for identificar o desenvolvimento de 

um raciocinio logico mais complexo nas organizagSes. 

Uma visao menos linear e mais ciclica, menos reducionista e mais 
integrada, ou seja, o desenvolvimento de uma visao sistemica que favorega 
a disseminagao de um efetivo conhecimento socio ambiental nas empresas 
que possa afetar os processos de tomada de decisao organizacionais. 
(DEMAJOROVIC, 2003, p 178) 

Contudo e necessario que seja identificado como caracteristicas fundamentais nos mais 

diversos setores industriais uma postura em razao dos impactos ambientais decorrentes da 

agio empresarial. 

No entanto e fundamental para que este processo de aprendizagem socio ambiental seja 

percebido e influenciavel nas organizagoes e preciso em primeiro lugar mensura-lo e 

divulga-los nas empresas, papel este que pode ser desempenhado pela contabilidade. 
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Conciui-se, portanto, que a construcao de indicadores socio ambientais e fundamental para 

gerenciar e avaliar o desempenho no campo socio ambiental das empresas. 

2.3 A Responsabilidade Social das Empresas 

No atual contexto socio-economieo, politico e cultural mundial comenta-se muito sobre a 

importancia de programar uma politica de responsabilidade social. Inumeras empresas tern 

adotado a questao da responsabilidade social como parte de seus valores e de sua cultura. 

Mas o que vem a ser essa tao falada responsabilidade Social? 

A responsabilidade social e um fenomeno empresarial que se manifesta por meio da adogao 

de formas de gerenciamento baseado em valores corporativos que norteiam as acoes da 

empresa em relagao aos seus diversos grupos de relacionamento. Tais grupos sao 

compreendidos por todos aqueles agentes que influenciam e sao influenciadas pelas 

atividades da organizagao, quais sejam, seus empregadores e demais integrantes da forca 

de trabalho: clientes, fornecedores (na cadeia de producao), meio ambiente, comunidade ao 

redor das instalacoes industrials e a sociedade de modo geral, interpretado segundo 

(FURTADO, 2003). 

Neste sentido, Furtado (2003, p.23) ressalta: 

Verifica-se uma tendencia crescente de investimentos destinados as agoes 
sociais diversas envolvendo uma faixa de beneficiados que vao desde 
funcionarios da empresa ate o entendimento das necessidades explicadas 
pelas diversas organizagoes da sociedade civil acarretando beneficios para 
toda sociedade. 

Os beneficios gerados para a sociedade podem ser avaliados sob varios aspectos, tais 

como, a qualidade do produto gerado ao consumidor, fato que reflete respeito ao cliente, 

alem de contratos eticos e da pratica de pregos justos nas negociagoes com os 

fornecedores, ressaltando a transparencia da empresa. Todavia a responsabilidade social 

engloba um significado mais amplo, se encarado de forma sistematica e abarcando todos os 

grupos de relacionamento que constituem a empresa. 

Considerando todos estes fatores, e importante compreender a relagao estabelecida entre 

empresa, parceiros e fornecedores. Uma empresa que almeja ser socialmente responsavel 

deve pautar seu relacionamento com parceiros e fornecedores por meio de um dialogo claro 

e aberto, esclarecendo seus valores e cultura, alem de suas preocupagoes e criterios eticos, 
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tais como: transparencia nas agoes e cumprimento dos contratos, como modo de seleciona-

los. 

Conforme Biecher (2000 p,41): 

Sua preocupacao com as condigoes de trabalho, enfatizando que estas 
devem ser semelhantes as que ele pratica em sua organizagao, algo que 
favorece que se firme uma relagao de confianga entre as partes, alem de 
solicitar que seus parceiros tambem assumam o compromisso de 
responsabilidade social. 

Um dos valores com os quais uma empresa deve estar comprometida e a relagao que ela 

tern com sua comunidade de entorno, ter respeito aos costumes e a cultura local, 

contribuicao em projetos educacionais, em ONGs ou organizagoes comunitarias, destinagao 

de verbas a instituigoes sociais e a divulgagdes de principios que aproximam a sua empresa 

das pessoas ao redor, sao algumas das agoes que demonstram o valor de sua empresa 

perante a comunidade. 

Para fazer seu empreendimento um parceiro da comunidade, reconhecido e considerado 

por todos, e importante uma forte ligagao com os grupos representatives locais de solugoes 

conjuntas para os problemas comunitarios. A empresa deve fazer um diagnostico dos 

problemas com os quais a comunidade convive e pesquisar, que prioridades a comunidade 

elege. 

Segundo Valsani (2005, p.37) 

Existem varias possibilidades de ajuda a uma comunidade carente, como, 
estimular a formagao de algum tipo de organizagao da comunidade, 
participar de reunioes com liderangas locais, para a discussao de 
problemas e encaminhamentos de solugoes. Fazer parcerias com 
empresas sejam elas grandes ou pequenos portes, e muito importante para 
desenvolver projetos que sua empresa nao poderia empreender 
individualmente. Por exemplo, a organizagao de um programa de 
reciclagem com a comunidade local ou a limpeza e/ou reforma de uma 
escola ou abrigo. 

A empresa pode fazer um estudo da possibilidade de participar de um projeto ou causa que 

envolvam varios voluntarios cujo objetivo, de preferencia se aproxime da declaragao de 

missao de seu empreendimento. Uma ideia e permitir que, em parte de seu horario de 

trabalho, funcionarios com formagao tecnica, usem suas habilidades profissionais na 

execugao de trabalhos voluntarios, sem fins lucrativos, para grupos comunitarios. 



42 

Um criterio importante para uma empresa consciente de sua responsabilidade ambiental e 

um relacionamento etico e dinamico com os orgaos de fiscalizagao, com vistas a melhorias 

do sistema de protegao ambiental. 

A conscientizagao ambiental e base para uma atuagao pro-ativa na defesa do meio 

ambiente, que deve ser acompanhada pela disseminacao dos conhecimentos e intengoes 

de Protegao e preservagao ambiental para toda a empresa, a cadeia produtiva e a 

comunidade. A conscientizagao ambiental deve ser batizada por padroes nacionais e 

internacionais de protegao ambiental. 

Desse modo os indicadores sociais do Instituto Ethos (2008) argumenta que uma das 

formas de atuagao ambientalmente responsavel da empresa: 

E o cuidado com as entradas de seu processo produtivo, estando entre os 
principals parametros, comuns a todas as empresas, a utilizagao de 
energia, de agua e de insumos necessarios para a produgao/prestagao de 
servigos. A redugao do consumo de energia, agua e insumos leva a 
consequente redugao do impacto ambiental necessario para obte-los. 

Entre as principals saidas do processo produtivo estao as mercadorias, suas embalagens e 

os materials utilizados, convertidos em potenciais agentes poluidores do ar, da agua e do 

solo. Sao aspectos importantes na redugao do impacto ambiental o desenvolvimento e a 

utilizagao de insumos, produtos e embalagens reciclaveis e biodegradaveis e a redugao da 

poluigao gerada. No caso desta ultima, tambem se inclui na avaliagao a atitude da empresa 

na reciclagem dos compostos e refugos originados em suas operag5es. 

Como decorrencia da conscientizagao ambiental, a empresa deve buscar desenvolver 

projetos e investimentos, visando a compensagao ambiental pelo uso de recursos naturais e 

pelo impacto causado por suas atividades, aprimorando os processos utilizados e 

desenvolvendo novos negocios voltados para a sustentabilidade ambiental de sua insergao 

no mercado. 

Um dos pontos principals e a contribuigao com a promogao da qualidade nas relagoes dos 

publicos da empresa com praticas que respeitem as pessoas, a comunidade e o meio 

ambiente. Portanto, cabe a empresa comprometer-se com o investimento na capacitagao e 

desenvolvimento professional de seus empregados, oferecendo apoio a projetos de cuidados 

ao meio ambiente e fortalecimento da empregabilidade para a comunidade com que se 

relaciona. 
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2.3.1 A Responsabilidade Social e Ambiental na Contabilidade 

Segundo Carvalho (2007, p. 105) o marco teorico de insercao da Contabilidade como ciencia 

da sustentabilidade esta contido no Capitulo 8, letra "d", da Agenda 21, que conforme 

descreve Ferreira citado por Carvalho (2007, p. 105) trata "[.-•] da necessidade de que paises 

e organismos internacionais desenvolvam um sistema de contabilidade que integre as 

questoes sociais, ambientais e economicas". 

Fazendo uma aproximagao entre Contabilidade e as questoes ambientais percebe-se a 

necessidade e um espaco na literatura para um debate entre esses campos de 

conhecimento e a influencia dos pensamentos ecologicos que ao longo dos tempos veem 

modificando essas praticas. Em resumo, isso significa que os novos profissionais de 

contabilidade, ou melhor, que todos que trabalham com temas relacionados a essa area, 

passem a repensar suas fungoes. 

Desta forma, partindo para novas formas de atuagao Tinoco (2008, p.99) afirma que: 

A protegao ao meio ambiente vem se tornando uma preocupagao de muitas 
empresas, de formadores de opiniao e de parcela significativa da 
populacao, em varias partes do mundo. Isso decorre do elevado nivel de 
degradagao do patrimonio natural da humanidade, a medida que o processo 
de globalizagao avanca, levando as organizagoes a se adaptarem para que 
haja uma convivencia equilibrada com o meio ambiente. 

Os estudiosos das ciencias contabeis nao devem somente se preocupar com transagoes 

economicas, e a situagao patrimonial das empresas e sim trabalhar formas de gerar 

informagoes com mais qualidade e transparencia, enxergando maiores dimensoes para as 

empresas e que estas possam confer e visualizar nao so fatores economicos, mas tambem, 

fatores sociais e ambientais. 

Assim torna-se urgente retirar a Contabilidade do ostracismo ao qual se e encontrada, para 

que nao sejam cometidos erros graves, pois nao se deve trata-la apenas como meio para 

elaborar demonstratives financeiros. 

Entao, a conscientizagao ambiental e um elemento importante para discutir a 

responsabilidade social no nivel das organizagoes em fungao das necessidades aplicadas a 

contabilidade e sua relagao com a sociedade. 

De acordo com Carvalho (2007, p. 112) "varios sao os obstaculos que se apresentam as 

entidades para a evidenciagao de informagoes acerca das relagoes entre contabilidade e o 
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meio ambiente" diante destes obstaculos a autora identifica algumas causas de omissoes de 

informagoes ambientais nos demonst.rat.ivos financeiros contabeis das empresas sao elas: 

• em um primeiro momenta, a ausencia de percepcao da importancia da 
natureza para a vida das entidades; 

• impactos financeiros decorrentes da adogao de metodologias limpas1, 
embora posteriormente, isto possa ser convertido positivamente em 
favor da entidade; 

• a falta de efetivagao no cumprimento da legislagio ambiental, sendo 
preferivel o risco a mudanca de postura; 

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

• a imagem negativa associada a empresa, advinda do registro de 
passivos ambientais; 

• a ausencia de percepgao ambiental dos beneficios ou maleficios por 
parte dos consumidores dos produtos da entidade e/ou dos usuarios da 
informagao contabil; 

• a falta de eobranca da :sociedade=de um comportamento etico-ambiental 
por parte das empresas e/ou responsaveis pela tutela do meio 
ambiente. (CARVALHO, 2007, p. 112 e 113). 

As empresas atualmente estao preocupadas em demonstrar nao so para a sociedade, mas 

para o Governo, os clientes, os fornecedores, os concorrentes a sua preocupagao com o 

meio ambiente e o social, atraves de agoes de desenvolvimento sustentaveis, onde tern 

levado as empresas a identificar, mensurar, registrar e divulgam essa relagao, em 

demonstratives elaborados pela contabilidade, fazendo dela uma parceira nesse processo 

de evidenciagao das informagoes de natureza ambiental e social produzidas pelas 

empresas. Dai a necessidade de discutir a contabilidade no ambito do tema balango 

patrimonial ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2 Balango Patrimonial Ambiental nas Organizagoes 

A Contabilidade Ambiental ja estudada anteriormente vem incorporar a contabilidade 

financeira aos efeitos ambientais, demonstrando de forma compassada os custos ingressos 

que possuam relagao com o meio ambiente buscando englobar as formas de 

sustentabilidade aos negocios trabalhando inicialmente atraves das demonstragoes 

contabeis das empresas. 

1 O principio basico da metodologia mais limpa, segundo Almeida(2002,p. 117), e "reduzir ou eliminar 

a poluigao durante o processo de produgao, nao no seu final". 

http://demonst.rat.ivos
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No que diz respeito as demonstragoes contabeis e identificado o Balango Patrimonial, que 

segundo ludicibus, (1995) tern por finalidade apresentar a posigao financeira e patrimonial 

da empresa em determinado momento. 

Assim, a Contabilidade Ambiental integrou o conceito de sustentabilidade do meio ambiente 

ao Balango Patrimonial surgindo com isso o Balango Ambiental, mencionado na Resolugao 

750 do CFC (1993) como tendo seu objetivo principal: 

Tornar publica, para fins de avaliagao de desempenho, toda e qualquer 
atitude das entidades, com ou sem finalidade lucrativa, mensuravel em 
moeda, que, a qualquer tempo, possa influenciar ou vir a influenciar o meio 
ambiente, assegurando que custos, ativos e passives ambientais sejam 
reconhecidos a partir do momento de sua identificagao, em consonancia 
com os Principios Fundamentals de Contabilidade. 

Com isso as atividades desenvolvidas com carater financeiro ou nao, que cause algum 

impacto a natureza, assim como agoes que diminuam ou que impegam tais impactos devem 

ser registradas na contabilidade atraves de contas especificas de acordo com sua 

ocorrencia. 

Desta forma segundo Nagoes Unidas (1991, apud Tinoco, 2008): 

O primeiro passo a transpor consiste em separar as despesas ambientais 
de outras despesas e, objetivamente, mensurar o passivo ambiental das 
empresas. Essa individualizagao das despesas ambientais favorece a 
apresentagao de quadras em termos financeiros dos balangos ambientais. 
No que tange o passivo ambiental, permite avaliar, de vez, os investimentos 
que poderao ser provisionados e alocados no Balango Ambiental, bem 
como as provisoes ambientais vinculadas ao valor adicionado negative 

Assim no ativo esta forma de gastos capitaliza-se, nas contas do imobilizado ou diferido, 

sendo apropriados em periodos que obtenha a geragao de beneficios economicos futures. 

Neste contexto o conceito de Ativos Ambientais relatado atraves de Carvalho (2007, p. 127) 

"sao todos os bens e direitos da entidade, relacionados com a protegao, preservagao e 

recuperagao ambiental, e que estejam aptos a gerar beneficios economicos futuros para a 

entidade". 

Segundo Hendriksen e Breda (1999, p. 409) Passivos esta definido como sacrifices futuros 

provaveis de beneficios economicos resultantes de obrigagoes presentes, acrescenta ainda 
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que as obrigacoes podem ser passadas e que esses sacrifices estao relacionados com a 

entrega de ativos ou a prestagao de servigos. 

Nesse contexto Carvalho (2007, p. 132) entende por passivo ambiental: 

As obrigacaes da entidade decorrentes de danos causados ao meio 
ambiente, de infracoes ambientais ou emprestimos a serem aplicados na 
area ambiental, que tenham ocorridos no passado ou estejam ocorrendo no 
presente e que delas decorram entrega futura ou presente de ativos bem 
como a prestagao de servigos. 

Entao os Passivos ambientais compreende-se que sao obrigagoes adquiridas de formas 

voluntarias ou involuntarias, direcionada a agoes que tenham finalidade de preservagao, 

controle e recuperagao ambiental. 

Para complementagao ao Balango Patrimonial Ambiental e a divulgagao de informagoes 

ambientais tem-se o auxilio das notas explicativas que sao utilizadas na contabilidade e 

devem detalhar as formas adotadas pela empresa para realizagao da contabilizacao da 

natureza dos gastos, que possuam relevancia para a interagao da empresa com a protegao 

ao meio ambiente. 

Que segundo Kraemer (2005) este relato pode ser evidenciado quando afirma que as: 

Notas Explicativas Ambientais - deverao ser destacadas das demais notas 
e confer as informagoes sobre criterios adotados com relagao a: a) 
avaliagao dos estoques ambientais; b) formas de avaliagao e depreciagao, 
inclusive taxas utilizadas no exercicio; c) avaliagao do ativo diferido, 
destacando as bases utilizadas pela empresa para ativar os gastos 
ambientais; d) dividas relacionadas ao meio ambiente, informando, 
inclusive, o criterio contabil de apropriagao; e) valor do lucro do exercicio 
destinado a sua utilizagao no meio ambiente. 

Assim, atraves de Christophe (1998, p.3-4) argumenta que: 

A Contabilidade ambiental deve entao imitar a contabilidade financeira [...] e 
se possivel ao nivel da apresentagao formal. As empresas deverao 
apresentar uma imagem fiel de sua situagao ambiental e de suas operagoes 
ambientais, obedecendo ao principio da prudencia e satisfazendo as 
obrigagoes de regularidade e sinceridade. 

Desta forma, constatou-se que os fatos revelados atraves dos dados ou informagoes 

relativas ao meio ambiente apresentam formas diversificadas para comunicagao e 

elaboragao do Balango Patrimonial com destaque Ambiental, que segundo Carvalho (2007, 

p. 144) "a apresentagao das informagoes ambientais em contas separadas das demais 
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evidencia com maior clareza a relagao da entidade com o meio ambiente, contribuindo para 

transparencia nas informagoes contabeis." Desta forma e como mencionado um dos 

objetivos desta pesquisa preocupa-se em tornar publico esta forma de evidenciagao 

ambiental, demonstrada atraves dos ativos, passivos e notas explicativas ambientais, que 

passam a revelar as atividades ou agoes ambientais desenvolvidas pelas empresas para 

amenizagao dos impactos ambientais. 
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3 APRESENTACAO E ANALISES DOS RESULTADOS 

3.1 Perfil da Empresa objeto de estudo 

Apresenta-se neste topico um breve relato sobre o perfil da Empresa que participou da 

pesquisa respondendo o segundo objetivo da pesquisa. 

Sua Razao Social denomina-se: Francisco llton Alves Casimiro - Industria e Comercio de 

Plasticos - Sertao Plast. A mesma e uma empresa do setor de reciclagem que se dedica a 

producao de utensilios domesticos e produtos destinados a terceiros. Atualmente seus 

produtos ja estao presentes em boa parte do territorio paraibano, e esta toealizada no 

Nucleo Habitacional I, Zona rural de Sao Goncalo na cidade de Sousa-PB. 

Sua Composicao societaria e formada por capital 100% nacional. Tern como ramo de 

atividades a fabricacao de produtos aos consumidores diretos, como: tabuas de corte, 

prendedor de roupas, amolador de facas, lixas de pe, unhas e dedos, rodos, pas, etc. Como 

tambem produtos fabricados para terceiros a exemplo do suporte para coador de cafe 

desenvolvido para uma empresa de tecelagem; recipientes plasticos para fabricas de 

produtos de limpeza; correias de sandalias para uma empresa de calcados, etc. 

Tern se destacado por ser na regiao localizada a pioneira em utilizar como materia prima o 

lixo reciclado, provenientes de uma cooperativa de catadores, como tambem de catadores 

autonomos, que ao mes, juntos, fazem a entrega de vinte e cinco toneladas de lixo para a 

fabricacao dos produtos. 

A empresa gera em seu processo de fabricacao tres toneladas de residuo, fazendo-se 

necessario mencionar que estes, provenientes da fabricacao dos produtos tern seus 

destinos regularizados de acordo com exigencias dos orgaos fiscalizadores competentes 

(IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis e 

SUDEMA- Superintendencia de Administracao do Meio Ambiente). 

Assim, como a mesma e uma empresa que esta em fase de desenvolvimento, possui em 

seu Imobilizado Financeiro algumas maquinas e equipamentos que ainda sao artesanais, e 

segundo informacoes repassadas este e um fator que nao compromete seu desempenho 

funcional e social. 
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3.2 P r o c e s s o Produtivo 

O processo produtivo da empresa Sertao Plast, inicia-se a partir do momento da compra de 

sua materia prima que tern como principal caracteristica a reciclagem. Toda sua producao e 

dividida em setores dentro das dependencias da empresa, que assume o papel de trabalhar 

a organizacao e colocar em pratica todas as etapas do processo. 

Figura 1 - Transporte de materia prima 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2008 

As formas de transporte da materia prima muitas vezes sao realizadas pelos proprios 

catadores que em parceria com a empresa fazem o transporte desta coleta para as 

dependencias da mesma. 

Figura 2 - Galp3o de Armazenamento 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2008 
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Este material transportado e armazenado em galpoes que pertenceram a uma antiga 

Fabrica de Doces (Doce Rachel) ja desativada, e sao utilizados pela empresa de forma que 

dentro deles o lixo que sera reciclado venha a passar por urn processo de selegao. 

Figura 3 - Selegao da Materia Prima 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2008 

Esta selegao e feita atraves da separagao de plasticos derivados de todos os tipos de 

recipientes, utensilios domesticos, embalagens e etc. A separagao e feita por cor e tipo, 

como vemos o exemplo da Figura 3. 

Figura 4 - Processo de trituragao da Materia Prima 1 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2008 

Apos a selegao, e dado inicio ao primeiro processo de trituragao do plastico. Este 

procedimento e feito atraves da maquina que parte pode ser vista no final da Figura 4, que e 

adaptada artesanalmente para desenvolver este trabalho, desta forma, ao ser introduzido o 

plastico e triturado em pequenos pedagos. 
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Figura 5 - Maquina de Lavagem da Materia Prima (Artesanal) 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2008 

Apos ser triturado o plastico e colocado em algumas maquinas de lavar que tambem sao 

artesanais, desenvolvidas pela propria empresa. 

Figura 6 - Lavagem da materia prima 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2008 

Estas maquinas possuem urn tambor no qual o plastico triturado e colocado juntamente com 

agua, em seguida e emergido dentro do mesmo urn tubo de ferro com alguns ganchos que 

iram fazer atraves da rotacao de urn motor movimentos circulatorios, permitindo uma melhor 

lavagem do plastico. 
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Figura 7 - Processo de secagem da materia prima (Artesanal) 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2008 

Apos a fase de lavagem deste plastico ja triturado o mesmo e disposto em grandes peneiras 

feitas de caibos, ripas e telas improvisadas pela empresa e expostas ao sol para secagem. 

Figura 8 - Processo de Trituragao da Materia Prima 2 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2008 

Apos a secagem, o plastico e novamente triturado desta vez em pedacos menores, em 

seguida este plastico e ensacado e levado para que se de inicio aos trabalhos de fabricacao 

dos produtos desenvolvidos pela empresa. 

Nesta etapa o plastico e colocado dentro de algumas maquinas passando do estado solido 

ao liquido, permitindo-se a moldagem. Assim, para que este processo de molde seja 

concluido com sucesso, o plastico e submetido a um processo de resfriamento este 
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processo e realizado com o auxilio de uma fonte de resfriamento das maquinas que pode ser 

visualizada atraves da figura 9. 

Figura 9 - Fonte de resfriamento das maquinas 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2008 

Esta e a fonte de resfriamento das maquinas, essencial para desenvolvimento dos trabalhos 

e moldagem dos produtos 

Figura 10 - Outro tipo de Materia Prima (borracha) 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2008 

Outro produto que e reciclado nesta empresa e a camara de ar de pneus de carros, motos e 

bicicletas. E servem para fazer redes de sustentagao de capacetes em motos. 
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Figura 11 - Maquina utilizada para o processamento da borracha 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2008 

O processamento desta borracha inicia-se com o corte da mesma em tiras que possuem a 

extensao da camara de ar que ela e proveniente, este processo e realizado atraves da 

maquina da figura 11. 

Figura 12 - Processamento da borracha 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2008 

Apos a borracha ser cortadas em tiras como vemos na figura 12 acima ela e levada para 

outras maquinas para ser feito um acabamento de tecelagem concluindo-se o trabalho com 

o produto pronto e acabado. 

3.3 Produtos Fabr icados 
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A empresa Sertao Plast, fabrica produtos para utiiizacao diversas, atendendo toda a 

Paraiba. 

Figura 13 - Produtos Fabricados pela Empresa 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2008 

Estes sao alguns dos produtos fabricados na empresa Sertao Plast, apresentados na figura 

13. Sao eles: Tabua de corte, amolador de facas, prendedor de roupas, lixa para pe e 

dedos, redes de sustentac5o de capacete, rodos, entre outros. 

3.4 Analise das Informagoes Coletadas 

a)Composigao Societaria, Ramo de Atividades e Principais Produtos. 

O quadro 01 a seguirfaz urn demonstrative dos dados coletados: Razao Social Composigao 

Societaria o seu Ramo de Atividades e principais produtos fabricados pela empresa. 

Quadro 1 
Raz3o Social, Composigao Societaria, Ramo de Atividades e Produtos 

Razao Social Composigao Ramo de Principais 

Societaria atividades Produtos 

Tabua de Corte; 

Francisco llton 100% Industria e Lixas de pe e 

Alves Casimiro Comercio de 

Plasticos 

dedos; Amolador 

de facas; 

prendedor de 

roupas; redes de 

sustentagao de 

capacete, 

recipientes 

plasticos, correias 

para sandalias, etc. 

Fonte: Dados da pesquisa 2009 
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b) Materia prima utilizada e residuos 

O quadro 02 demonstra o tipo de material utilizado na fabricacao, a quantidade em 

toneladas de materia prima utilizada pela empresa, a quantidade de residuos gerados pela 

mesma e urn percentual comparativo de aproveitamento de material. 

Quadro 2 
Tipo de material utilizado, quantidade de materia prima e residuos e Total da materia prima 

aproveitada em % 

Tipo de material 

utilizado na 

fabricacao dos 

produtos 

Quantidade de 

materia prima 

em toneladas 

Quantidade de 

residuos gerados 

Total de materia 

prima aproveitada 

em % 

Lixo Reciclado 25 toneladas 03 toneladas 88% 

Fonte: Dados da pesquisa 2009 

Os orgaos fiscalizadores apresentaram a empresa duas alternativas de destino a serem 

dadas as tres toneladas de residuos que equivalem a 12% da materia prima utilizada, a 

primeira e que a empresa deveria depositar estes residuos em um aterro sanitario; a 

segunda opcao seria o encaminhamento dos residuos a uma olaria para que fossem 

incinerados, tendo como escolha da empresa a segunda opcao que destina seus residuos a 

uma ceramica da cidade de Sousa-PB (Ceramica Juy). 

Desta forma e perceptivel atraves destes dados que a empresa possui uma gestao dos 

recursos ambientais correta atendendo ao terceiro objetivo do trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4.1 Evidencias de agoes ambientais de desenvolvimento sustentavel 

Em resposta ao primeiro objetivo especifico desta pesquisa, foi desenvolvida uma entrevista 

com o proprietario da Empresa Sertao Plast, desta forma, serao apresentadas as respostas 

derivadas das perguntas formuladas pelo entrevistador e analise. 

1) Voce conhece a Contabilidade Ambiental? 

A principio o entrevistado nao soube fazer uma diferenciagao entre Contabilidade Financeira 

e Ambiental, mesmo sabendo de sua existencia. Apos uma breve explicacao ele respondeu 

que ja ouviu falar, mas nao sabe como se da a forma de atuacao. 

De acordo com sua resposta foi explicado um pouco mais sobre a Contabilidade Ambiental 

e a importancia de sua aplicagao na Empresa. 
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Quando indagado sobre a Contabilidade Ambiental na empresa o entrevistado respondeu 

que: 

Nao possuimos esta forma de contabilidade na empresa, mas atraves da 
explicacao que me deste sobre o assunto, percebo que o controle que 
fazemos internamente com relac3o as questoes ambientais poderiam ser 
anexadas nos demonstratives da nossa contabilidade. 

2) A empresa divulga alguma informagao de carater ambiental em seus relatorios contabeis? 

O entrevistado relatou que: 

Nao fazemos nenhum tipo de divulgac§o do genero em nossa contabilidade, 
mas estamos trabalhando para que possamos em breve comecar a 
trabalhar esta forma de divulgagao, visto que a divulgagao de informagoes 
de carater ambiental foi uma das exigencias que os orgaos fiscalizadores 
IBAMA e SUDEMA fizeram a nossa empresa. 

Verificamos que eles nao divulgam nenhuma informacao de carater ambiental em seus 

relatorios contabeis, visto que esta foi uma das exigencias impostas pelos orgaos 

fiscalizados, mesmo cientes de penalidades. 

3) Como sao evidenciadas as informagoes e agoes ambientais praticadas pela empresa? 

Antes de ser feita a pergunta, foi apresentado algumas formas de divulgagao de 

informagoes de carater ambiental para o entrevistado para que ele pudesse ter 

conhecimento das variadas possibilidades de divulgagoes dessas informagoes e agoes 

praticadas pela empresa e da importancia de sua evidenciagao. 

Entao de acordo com o apresentado o entrevistado, quando indagado disse que: 

Atualmente, o unico sistema de informag§o utilizado pela nossa empresa 
para evidenciagao de nossas ag6es ambientais e o informal (boca a boca), 
que e feito na nossa pr6pria comunidade, que reconhece e aceita nossas 
praticas, resultado refletido nas vendas de nossos produtos. 

Pode-se visualizar atraves desta resposta que a realidade das empresas e que elas ainda 

nao divulgam as informagoes de carater ambiental e quando as divulgam utilizam-se de 

procedimentos informais, a contabilidade e tao rica e possui diversas ferramentas para 

evidenciagao dessas informagoes so que nao sao utilizadas pelas empresas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4.1 Projetos ambientais desenvolvidos na empresa 
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As empresas que demonstram preocupacao com as questoes ambientais desenvolvem 

formas que demonstrem que as mesmas nao estao preocupadas apenas com as questoes 

financeiras, trabalhando assim praticas e projetos que atuem na preservagao dos recursos 

naturais. Assim as perguntas a seguir vem fazer o questionamento sobre quais as agoes 

ambientais sao desenvolvidas pela empresa de forma a atender ao primeiro objetivo da 

pesquisa. 

1) Quais os projetos e agoes ambientais desenvolvidas pela sua empresa? 

Ao ser indagado sobre projetos e agoes que visem a preocupagao com o meio ambiente e a 

sociedade, ele respondeu que: 

Um dos projetos que desenvolvemos esta ligado a parte social, onde 
incentivamos a coleta seletiva do lixo e fazemos a troca deste lixo na 
empresa por materiais esportivos ou produtos, outro projeto que esta em 
fase de analise e explorag§o, sendo desenvolvido inclusive um relatbrio e 
um projeto de reaproveitamento da agua utilizada nos processos produtivos. 

2) Qual a preocupagao da sua empresa com o meio ambiente? 

Com relagao a questao, a resposta foi a seguinte: 

Temos uma preocupagao direta com o meio ambiente, pois a partir do 
momento que trabalhamos o lixo transformando ele em novos produtos 
diminuindo assim os impactos ambientais causados pelo mesmo, n3o 
esquecendo tambem do trabalho social ligado a area n§o esquecendo a 
gerag§o de emprego e renda no municipio. 

Desta forma, atraves de uma avaliagao das respostas obtidas, identificou-se que a empresa 

declara ser realmente preocupada com o meio ambiental, possuindo dois projetos que 

evidenciam suas praticas ambientais, sendo que apenas um esta em pratica, desenvolvido 

em forma de agao direta com a comunidade, demonstrando tambem em suas respostas que 

ela possui uma preocupagao com a parte social do municipio vindo a responder ao primeiro 

objetivo da pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4.3 Proposta de Balango Patrimonial com Informagoes Ambientais 

Atraves de Kraemer (2008) tambem se pode visualizar a elaboragao de uma proposta de 

Balango Patrimonial, que torna possivel para as empresa a divulgagao de impactos 
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ambientais, e as agoes de amenizagao e controle dos mesmos, com o auxilio dos 

demonstratives contabeis, tal proposta pode ser visualizada a seguir: 

BALANQO PATRIMONIAL 

ATIVO PASSIVO 

CIRCULANTE CIRCULANTE 

Circulante Financeiro Circulante Financeiro 

Caixa e Bancos Fornecedores 

Clientes Titulos a Pagar 

Estoques Circulante Ambiental 

Circulante Ambiental Fornecedores 

Estoques Financiamentos 

REALIZAVEL A LONGO PRAZO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

Longo Prazo Financeiro Longo Prazo Financeiro 

Titulos a Receber Financiamentos 

Longo Prazo Ambiental Longo Prazo Ambiental 

Estoques Financiamentos 

PERMANENTE PATRIMONIO LIQUIDO 

Permanente Financeiro Patrimdnio Liquido Financeiro 

Investimentos Financeiros Capital Social 

Ag6es de Outras Cias Reservas de Capital 

Imobilizado Financeiro Reservas de Lucros 

Maquinas e Equipamentos Lucros (Prejuizos) Acumulados 

Veiculos e Acessorios Patrimdnio Liquido Ambiental 

(-) Depreciag§o Acumulada Reservas p/ Preservagao do Meio Ambiente 

Diferido Financeiro 

Despesas de Exercicios Seguintes 

Permanente Ambiental 

Imobilizado Ambiental 

Maquinas e Equipamentos 

Instalagoes 

(-) Depreciagao Acumulada 

Diferido Ambiental 

Despesas de Exercicios Seguintes 

Fonte: KRAEMER. Maria Elisabeth Pereira, 2008. 

Esta proposta detalha aonde as questoes ambientais podem ser inseridas no Balango 

Patrimonial demonstrando onde se encaixam contas do ativo e passivo de natureza 

ambiental que ja foram conceituadas em capitulos anteriores e servindo como forma de 

evidenciagao das informagoes de carater ambiental. 

A mesma foi mostrada e entregue aos donos da empresa Sertao Plast, como forma de 

incentivo a pratica desta nova forma de contabilizar fazendo demonstratives que evidenciem 

as agoes de carater ambiental desenvolvidas, auxiliando tambem na divulgagao dessas 

agoes, desenvolvendo com isso o ultimo objetivo da pesquisa. 
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4 C O N S I D E R A Q O E S FINAIS E R E C O M E N D A Q O E S 

Este trabalho foi realizado atraves de um estudo de caso desenvolvido em uma empresa, 

servindo de base e contribuigao para estudos futuros que envolvam como tema a 

Contabilidade, o Desenvolvimento e a Sustentabilidade. 

Assim, procurou-se atraves do objetivo geral desta pesquisa descrever as agoes ambientais 

de desenvolvimento sustentavel adotadas por uma empresa do setor de reciclagem no 

municipio de Sousa - PB e a sua evidenciagao pela contabilidade, identificando agoes 

sustentaveis, descrevendo o perfil da empresa, seu processo produtivo e suas agoes de 

sustentabilidade, fazendo uma avaliagao destas agoes tendo em vista uma gestao 

responsavel e assim de acordo com o exposto propor um modelo de balango patrimonial 

que evidencie informagoes de carater ambientais. 

De acordo com o objetivo geral e especificos pode-se visualizar que a empresa estudada 

possui a caracteristica de uma empresa de pequeno porte, desenvolvendo com exito suas 

atividades. 

A empresa Francisco llton Alves Casimiro - Sertao Plast, destaca-se na fabricagao de Tabua 

de Corte: Lixas de pe e dedos; Amolador de facas; prendedor de roupas; redes de 

sustentagao de capacete, recipientes plasticos, correias para sandalias, etc; possui seu 

capital 100% nacional; atua 100% no mercado interno com foco no estado da Paraiba, nao 

utiliza a Contabilidade Ambiental e tambem nao divulga qualquer informagao dessa 

natureza, mas possui praticas ligadas a sustentabilidade e realiza projetos ligados a 

preservagao do meio ambiente. 

Assim, compreende-se que a utilizagao da Contabilidade Ambiental e de suma importancia 

para evidenciagao das agoes de carater sustentavel desenvolvidas pela empresa, onde 

poderao ser demonstrados com mais transparencia suas informagoes, atraves da proposta 

de modelo de um Balango patrimonial com enfase as informagoes de carater ambiental 

apresentada neste trabalho. 

Portanto conclui-se que a partir das respostas obtidas verificou-se que as questoes 

ambientais e sociais sao temas que possui destaque nesta empresa tornando-se cada vez 

mais claro que somente a concepgao do desenvolvimento como um processo permanente 

de integragao entre a natureza e o homem podera conduzir a construgao de uma sociedade 

sustentavel, e que a empresa assumindo este compromisso sera altamente competitiva, 

suas contribuigoes serao de grande valia para a sociedade, e e essa concepgao que esta 
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fazendo a empresa Sertao Plast passar a evidenciar e a demonstrar preocupagao com a 

degradagao do meio ambiente, desenvolvendo atitudes que venha a preservar e/ou 

recuperar a natureza. 

Atraves da analise dos estudos realizados neste trabalho, pode-se perceber a abertura de 

novas vertentes que poderao servir de tema para futuras pesquisas, sobre o 

desenvolvimento da Contabilidade ambiental e agoes ambientais desenvolvidas. Assim 

recomendam-se futuras pesquisas, como: 

• Desenvolver novas agoes ambientais sustentaveis e formas de evidenciagao que 

demonstrem a necessidade da utilizagao da Contabilidade Ambiental pelas empresas. 

• Realizar pesquisas com outras empresas do mesmo setor em outras regioes, com a 

finalidade de avaliagao e comparagao dos resultados verificando o nivel de 

conhecimento e aplicagao da Contabilidade Ambiental. 
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CEHTRO DE OEHCI&S JURIDICAS E SOOAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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f zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE F E D E R A L DE CAMPINA GRANDE - U F C G 

C E N T R O DE C I E N C I A S JURIDICAS E SOCIAIS - C C J S 

UNIDADE A C A D E M I C A DE CIENCIAS CONTABEIS - UACC 

CURSO DE B A C H A R E L A D O E M CIENCIAS CONTABEIS 

Prezados Senhores, 

Sol ici tamos por meio deste, a participagao e o auxilio ao Trabalho de Conclusao do 

Curso de Ciencias Contabeis, a f im de fornecer informagoes uteis ao 

desenvolv imento desta pesquisa academica. A presenga e desenvolvida pelo 

discente italo Pereira de Araujo, aluno desta instituigao de ensino e orientado pela 

docente Cristiane Queiroz Reis. 

Este instrumento de pesquisa tern por f inal idade coletar dados a respeito de 

Contabi l idade Ambiental e Desenvolvimento Sustentavel . Atualmente a 

conscientizagao da sociedade e a globalizagao da economia, estao forgando as 

empresas a terem uma postura responsavel perante o meio ambiente. Para isto, 

estao adotando agoes ambientais, agregadas a uma polit ica contabi l , chamada 

Contabi l idade Ambiental. 

Portanto, o principal objetivo deste estudo e verificar a existencia e o grau de 

desenvolv imento da aplicabil idade de agoes ambientais em uma empresa do setor 

de reciclagem da Cidade de Sousa-PB. A importancia de sua participagao e 

relevante para o estudo, e a clareza nas respostas contribuira de forma significativa 

com a pesquisa, o meio ambiente e a empresa participante. 

Desde ja agradego sua participagao. 

Crist iane Queiroz Reis 

Prof 3 Orientadora 
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Questionario de Pesquisa Academica 

1. PERFILDA EMPRESA 

1.1 Nome da Empresa: 

1.2 Razao Social: 

1.3 Endereco 

Rua: 

Bairro: _Cep:_ 

Cidade: Estado:. 

1.4 Composigao Societaria: 

% Nacional 

% Estrangeiro 

1.5 Setor de Atividades:. 

1.6 Principais Produtos: 

1.7 Mercado de atuacao. 

2 Perguntas 

2.1 Evidencias de agoes ambientais de desenvolvimento sustentavel 

1) Voce conhece a Contabilidade Ambiental? 

2) A empresa possui (desenvolve) Contabilidade Ambiental? 

3) A empresa divulga alguma informagao de carater ambiental em seus relatorios 

contabeis? 

2.2 Projetos ambientais desenvolvidos pela empresa 

1) Como sao evidenciadas as informagoes e agoes ambientais praticadas pela empresa? 

2) Quais os projetos e agoes ambientais desenvolvidas pela sua empresa? 
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3) Qual a preocupagao da sua empresa com o meio ambiente? 

Desde ja agradecemos pela sua contribuigao para a consecugao deste estudo. 

Atenciosamente, 

O pesquisador da pesquisa 


