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RESUMO 

Os impactos no meio ambiente acelerado pelo desenvolvimento economico sao 

fatores relevantes ao bem estar da sociedade. Neste contexto, surge a necessidade 

de mensurar estes fenomenos e as acoes voltadas a preservacao ambiental. A 

Contabilidade Ambiental aparece como uma ferramenta relevante na evidenciacao dos 

gastos com a preservacao e conservacao do meio natural, bem como, dos danos 

causados a este. Esse trabalho verificou os investimentos desta natureza realizados 

pela Petrobras, mensurados a partir de alguns indicadores socio ambientais por meio 

dos dados obtidos nas Demonstracdes Contabeis e do Relatorio Social desta empresa 

nos anos de 2006 a 2008. O objetivo da pesquisa foi verificar o comportamento do 

desempenho ambiental da Petrobras durante estes anos. Tratou- se de uma pesquisa 

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA carater qualitative e descritivo, que, no phmeiro momento foi levantado conceitos 

que permeiam este tema e que deram suporte a realizacao da pesquisa empirica a 

partir da analise dos dados analisados. Diante dos dados estudados, foi possivel 

verificar que a Petrobras vem aumentando os investimentos na area ambiental e 

diminuindo em alguns casos, seu gastos e despesas no ambito dos seus projetos. 

Palavra chave: Contabilidade Ambiental. Gestao ambiental. Indicadores de 

desempenho ambiental. 



ABSTRACT 

The midde ambient impacts accelered by the development economic are important zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

factors to the society welfare. In this context arises the middle to measure these 

fenomenos and the geared actions to the preservation ambiental. A environment 

accouting appears as an important tool in evidenciation dops, expenses with the 

preservation and preservation of a natural life accomplished by Petrobras, measured 

starting from some indicators socio-environmental by means of the data detained in the 

Demonstrations Contabeis and of Relatorio social of this company in the years of 2006 

to 2008. O goal of research was to verify Petrobras comportament environmental 

performance during these years. It is a carater research qualitative and descriptive. In 

the first moment was lifted concepts that permeate that theme and that grave support 

to realization of empirico research accomplishment from the analysis of the analyzed 

data. In front of the studied data was possible to verify the Petrobras comes increasing 

the investments in the environmental area and decreasing in some your cases 

expenses in the scope of your projectos. 

Work-key: Environmental accounting, environmental administration, indicators of 

performance environmental. 
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1 A P R E S E N T A C A O 

O desequilibrio ambiental pode ser o maior desafio, quando se trata em harmonizar o 

desenvolvimento economico com a preservacao ambiental. Segundo, Tinoco e Kraemer 

(2008) o crescimento constante da populacao e o desenvolvimento economico podem ser 

fatores que ameacam o ambiente, o que vem levando empresas a descobrir novas areas de 

atividades relacionadas a producao de artigos que preservam o ambiente. Tais padroes 

devem garantir a preservacao da natureza e, consequentemente, assegurar o 

desenvolvimento sustentavel. Assim, as empresas que ignoram esses padroes, 

especialmente aquelas cujas atividades trazem danos ao meio natural, sao severamente 

punidas, sendo pena maior a imposta pelos consumidores que procuram deixar de adquirir 

seus produtos, dando, assim, preferencia as corporacoes que primam pela preservacao 

ambiental. 

Devido a crescente degradagao ambiental, as empresas sentem-se obrigadas a incorporar 

aos objetivos de obtencao de lucros a responsabilidade social, visto que a continuidade, 

como urn todo, e a referida importancia ambiental abrangem o bem-estar da populacao na 

sua integridade. Nesse sentido, a finalidade da contabilidade consiste assim, em fomecer 

informacoes que auxiliem as organizacoes na busca de aumentar sua eficacia e eficiencia 

atraves de mecanismos financeiros que monitorem os seus empreendimentos a partir dos 

registros dos fatos (denominados fatos contabeis) que provocam alteracoes nos bens e 

propriedades que compdem o patrimonio. 

Segundo, Tinoco e Kraemer (2008) a preocupacao com o meio ambiente vem alterando 

profundamente o estilo de administrar. As empresas estao incorporando procedimentos para 

promocao das reciclagens de materials, atendimento a situacoes emergenciais e, ate 

mesmo, analises do ciclo de vida dos produtos e de seu impacto sobre a natureza. Para 

isso, aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA plantas industrials vem ganhando modemos equipamentos de controle. Alem disso, 

as equipes de colaboradores comecam a ser treinadas permanentemente para seguir 

processos e normas de seguranca em todas as fases da operacao, da utilizacao de 

materias-primas ao transporte e entrega dos produtos. Novos processos e tecnologias 

permitem uma producao mais limpa, praticamente sem residuos. 

Ainda, na otica de Tinoco e Kraemer (2008) a necessidade de se preservar o meio ambiente 

deixou de ser preocupacao isolada de grupos ambientalistas e de organizacoes nao-

governamentais. A humanidade ja se conscientizou de que a sobrevivencia de todos 

depende da preservacao do meio ambiente. 
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Diante do exposto, observa-se que as empresas estao buscando cada vez mais 

investirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA recursos financeiros para preservar o meio ambiente, pois ao realizar a goes 

neste sentido, podem estar polindo sua imagem no mercado, que passou a exigir uma 

postura politicamente correta em relagao as questoes ambientais. Aqui pode esta 

inserida a contabilidade, como ferramenta de mensuragao e evidencsagao dessas 

agoes. 

O principal objetivo da contabilidade consiste em gerar informagoes sobre o patrimonio 

das entidades, utilizadas no processo de tomada de decisao (IUDICIBUS E MARION, 

2002). A contabilidade e definida por Gongalves e Baptista (2004) a ciencia que tern 

por objeto o estudo do patrimonio, a partir da utilizagao de metodos especialmente 

desenvolvidos para coletar, registrar, acumular, resumir e analisar todos os fatos que 

afetem a situagao patrimonial. Assim, nota-se que com a adigao das informagoes de 

natureza ambiental, as demonstragoes aumentam; como tambem permite aos 

usuarios melhores condigoes de acesso a informagao para avaliar a grandeza dos 

investimentos ambientais comparativamente ao patrimonio e aos resultados que 

esperam. 

Portanto, percebe-se a relevancia da participagao da contabilidade ambiental, pois 

pode despertar o interesse para as questoes ambientais, ajudando a classe 

empresarial a incluir em sua gestao a variavel ambientai. Porem, poae esta aqui o 

desafio para todos contadores, fazer uma contabilidade voltada ao meio ambiente, que 

seja integrada e competitiva, e que compreenda movimentos economicos, operativos e 

ambientais. 
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1.1 Delimitagao d o tema e problematica 

O processo de tomada de decisao pode acontecer a partir de informagoes, neste 

contexto, a Contabilidade e uma ciencia que tern como finalidade mensurar e fomecer 

informacoes que atendam as necessidades dos seus usuarios. Estas informacoes 

alem de ser uteis, afetam o demonstrative do desempenho das decisoes tomadas em 

periodos anteriores. Estas informacoes sintetizam os fatos contabeis e sao formatadas 

nas Demonstragoes Contabeis, por sua vez, estas devem ser claras e objetivas, 

assim, os investidores e clientes podem analisar com precisao a situacao economica e 

financeira da entidade (IUDICIBUS E MARION, 2002). 

Neste sentido, Tinoco e Kraemer (2008, p, 27), afirmam que "o objetivo essencial da 

divulgagao financeira e o fornecimento de informacoes para permitir que os 

investidores, particularmente aqueles desprovidos de autoridade para especificar a 

informacao que desejam, sejam capazes de predizer os fluxoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA futures de caixa da 

empresa". 

As mudangas nos padroes de consumos e da legalidade podem ter gerado 

necessidades de informacoes sobre os impactos ambientais causados pelas 

organizagoes. Para Franco (1999, p. 38) as "empresas que protegem o meio ambiente 

sao bem vistas pelo consumidor e por investidores, ja havendo, em alguns paises, 

fundos especializados em investir em empresas que protegem o ambiente". Neste 

contexto, a contabilidade ambiental torna-se uma ferramenta gerencial relevante e 

imprescindivel para a mensuracao dos onus decorrentes de impactos no meio 

ambiente gerado pelas atividades economicas, bem como para a avaliagao de 

altemativas operacionais e tecnologicas voltadas para o desenvolvimento sustentavel 

(CARVALHO, 2004). 

Para Ferreira (2003), a contabilidade ambiental e definida como urn conjunto de 

informagoes que relatam, em termos economicos, as agoes de uma entidade que 

modifica seu patrimonio. Nesse sentido a contabilidade ambiental nao representa uma 

nova modalidade de contabilidade, mas urn destaque dado para as informagoes 

contidas nos registros contabeis evidenciados. 

Diante do exposto, percebe-se que a contabilidade ambiental pode gerar informacoes 

que servirao de subsidios para avaliagao de desempenho das empresas, provendo 

dados uteis sobre seu relacionamento economico e o meio ambiente. Portanto, nesta 

area encontra-se uma das principals contribuigdes desta Ciencia Social a sociedade, 

uma vez que presta informagoes de carater socio-ambiental. 
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Nesse contexto, a gestae empresarial dotada de responsabilidade ambiental seria 

aquela que tenta reduzir as agressoes ambientais, alem de propiciar ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA melhoramento 

das condicoes ambientais existentes (TACHIZAWA, 2004). Assim, no mundo dos 

negocios, os investidores se unem aos consumidores nas suas exigencias, sendo 

atraidos pelas empresas socialmente corretas das demais organizacoes que nao 

valorizam este aspecto. Este novo mercado demanda que as companhias 

desenvolvam uma postura socialmente responsavel e manejem instrumentos diversos 

para preservacao ambiental, diminuigao de impactos ambientais e restauracao do 

meio ambiente. 

A partir dos anos 70, a conscientizacao ambiental baseou-se fundamentalmente na 

contaminacao industrial, residuos toxicos, agrotoxicos utilizados na lavoura e a 

poluicao nas cidades. A legislacao decorrente foi marcada por impor o tratamento dos 

residuos no final do processo produtivo, o que num primeiro momento foi entendido 

pelas empresas mais como um entrave, que envolvia um aumento de custos e a 

ampliacao de procedimentos administrativos de controle e acompanhamento da 

legislacao. (TACHIZAWA, 2004). 

Embora ainda existam empresarios que tenham essa visao, principalmente, em 

pequenas e medias empresas, hoje a mudanca e sensivel em relacao a percepcao da 

importancia da questao ambiental e de como ela pode afetar os seus negocios a curto, 

medio e longo prazo. A evolucao da perspectiva empresarial em relacao aos temas 

ambientais ocorreu paralelamente com o crescimento dessa preocupacao em toda 

sociedade. Os alarmes provocados pelos grandes acidentes ecologicos de 

repercussao mundial, nacional e local influenciam significativamente o comportamento 

empresarial, com reflexo nos negocios. 

Ao seu papel economico, que continua fundamental, agrega-se outro que assume 

conscientemente, maior responsabilidade social, onde se inclui a perspectiva 

ambiental (DIAS, 2009). Observa-se que o papel das organizagoes esta mudando, 

ainda que lentamente, mais com rumo definido para uma maior responsabilidade 

social, inserindo-se como mais um agente de transformacao e de desenvolvimento nas 

comunidades; participando ativamente nos processos sociais e ecologicos que estao 

no seu entorno e procurando obter legitimidade social pelo exemplo, e nao mais 

unicamente pela sua capacidade de produzir. 

Um exemplo de maior papel assumido pelas empresas em termos de responsabilidade 

socioambiental foi o esforco unificado empreendido por 1.250 industrias instaladas ao 
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longo do Rio Tiete em Sao Paulo, com o objetivo de desenvolver um trabalho de 

despoluicao de suas aguas. O resultado, hoje, e que a poluicao desse rio esta mais 

ligada a esgotos domesticos, se intervindo uma situacao em que as empresas eram as 

principals responsaveis (DIAS, 2009). 

Contudo, nota-se que o investimento ecoldgico pode ser visto como mais uma 

oportunidade de gerar novos negocios, novo mercado, e posicionar-se na vanguarda 

de um segmento ou setor, o que dara visibilidade maior a organizacao. Hoje, observa-

se que, todos os bens manufaturados e comercializados de maneira ambientalmente 

responsavel encontram um maior espago no mercado, em particular nas regioes e 

paises mais desenvolvidos, embora essa tendencia esteja cada vez mais se 

disseminando. 

Dada as evidencias apresentadas, depara-se com o seguinte questionamento: Qual o 

comportamento do desempenho ambiental da Petrobras nos anos de 2006 a 2008? 
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1.2 Justi f icat iva 

A responsabilidade social deve ser entendida como a forma de gestao que se define 

pela relacao etica e transparente da empresa pelo estabelecimento de metas 

empresariais compativeis com o desenvolvimento sustentavel da sociedade; 

preservando recursos ambientais e culturais, alem de respeitar a diversidade e 

promover a reducao das desigualdades sociais. A Petrobras foi escolhida por ser uma 

empresa que realiza praticas socio-ambientais. Sendo assim, percebe-se que e uma 

organizacao que evidencia informacoes ambientais em sua contabilidade. 

O desenvolvimento sustentavel devera satisfazer as necessidades de consumo 

presente semzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA comprometer a capacidade das futuras geracoes e satisfazerem suas 

proprias necessidades. Portanto, e importante que na formacao de futuros 

profissionais da area contabil busque estabelecer uma conscientizacao quanto a 

necessidade do setor empresarial de se adequar a conscientizacao da populacao no 

cenario ambientalista. 

Assim, observa-se que a contabilidade ambiental diz respeito a toda nacao, 

subsidiando a geracao de indicadores que podem ser utilizados no acompanhamento 

e avaliacao das politicas macro economicas ambientais. Presta-se ao 

acompanhamento das atividades ambientais, no gerenciamento e controle das 

atividades economicas que se relacionem com o meio ambiente, abrangendo a 

explosao de jazidas de minerios, reservas florestais, controle da utilizacao da agua e 

uso do solo (TACHIZAWA, 2004). 

Para Motta (1995, p. 07) "a introducao da variavel ambiental nas contas nacionais nao 

deve ser reduzida somente a finalidade de apresentar agregados de renda. Na 

realidade a contabilidade ambiental deve ser entendida como um instrumento 

poderoso para o planejamento". 

Assim, para o gerenciamento das empresas, no entanto, dadas as atribuicoes de 

cunho decisorio, a contabilidade ambiental pode enquadrar-se nos moldes da 

contabilidade gerencial. Contudo, o Balanco Social e Ambiental 2006 da Petrobras foi 

apontado pela Management Excellence como o melhor relatorio entre as 45 empresas 

que compoem o Ibovespa , segundo a pesquisa das melhores empresas de 

sustentabilidade e responsabilidade social realizada no ano de 2006 no Brasil. De 

acordo com a pesquisa, o BSA (Balanco Socio Ambiental) obteve a marca de 

referenda no item transparenc'ta de 100%. 
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A Petrobras faz parte do grupo de trabalho, composto de 8 empresas e 14 escolas de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

negocio consideradas referenda mundial. Sendo escolhida entre 1.200 empresas de 

todo o mundo como a unica empresa de energia e a unica da America Latina. A 

Petrobras visa ser uma empresa integrada de energia, com forte presenca 

intemacional e lider na America Latina, atuando com foco na rentabilidade e na 

responsabilidade social e ambiental. 

1.3 Objet ivos 

Antes de iniciar qualquer pesquisa e necessario tragar todos os objetivos que deverao 

ser alcangados, para quern a pesquisa pode ser destinada, para quern essa pesquisa 

ira servir. 

Segundo Marconi e Lakatos (2002, p. 70) toda pesquisa deve ter um objetivo 

determinado para saber o que se vai procurer e o que se pretende alcancar, no intuito 

de responder as perguntas: Por que? Para que? Para quern? 

1.3.1 Objetivo Geral 

V Verificar o comportamento do desempenho ambiental da Petrobras nos anos 

de 2006 a 2008. 

1.3.2 Objetivos especificos 

> Analisar as demons t ra tes contabeis da Petrobras referents aos anos de 2006 

a 2008; 

> Selecionar os indicadores ambientais a serem empregados neste trabalho; 

> Evidenciar as acoes realizadas pela Petrobras no sentido de conservar o meio 

ambiente nos exercicios de 2006 a 2008. 
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2 P R O C E D I M E N T O S M E T O D O L O G I C O S 

Neste capitulo, serao abordados os procedimentos metodologicos utilizados no 

desenvolvimento do trabalho, alem das classtficacoes e da apresentacao das variaveis 

de investigacao. Entretanto, e possivel notar que a essencialidade da pesquisa e 

buscar a resolucao de problemas e levantar novas teorias sobre um determinado 

assunto ou testar as teorias ja existentes. 

2.1 P e s q u i s a quanto a abordagem do problema 

Esta pesquisa e de natureza qualitativa, de acordo com sua natureza, uma vez que 

buscou-se verificar o comportamento do desempenho ambiental da Petrobras ao longo 

dos anos de 2006 a 2008. Portanto, o que se propos foi quantificar fenomenos e suas 

consequencias, assim este trabalho enquadra-se na abordagem qualitativa, conforme 

concerto de Fialho, Souza e Otani (2007, p. 40) expdem que: 

A interpretacao dos fenomenos e a atribuicao de signrficados sao 
basicas no processo de pesquisa qualitativa. Nao requer o uso de 
metodos e tecnicas estatisticas. O ambiente natural e a fonte direta 
para a coleta de dados e o pesquisador e o instrumento-chave. 

Para tanto, foi necessario coletar e empregar algumas tecnicas estatisticas na 

quantificacao dos dados e na solucao da problematica proposta. 

2.2 P e s q u i s a quanto a s tecn icas empregadas 

2.2.1 Pesquisa Bibliografica 

A pesquisa bibliografica pode ser de relevante na construcao do marco teorico das 

pesquisas. Nesta fase sao formados os conceitos que envolvem o tema estudado que, 

obtendo ora por fontes primarias secundarias, conforme aponta Manzo (1971, p. 32), a 

bibliografia pertinente "oferece meios para definir, resolver, nao somente problemas ja 

conhecidos, como tambem explorar novas areas aonde os problemas nao se 

cristalizam suficientemente" e tern por objetivo permitir ao dentista "o esforco paralelo 

na analise de suas pesquisas ou manipulacao de suas informacoes". 
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Fialho, Souza e Otani {2007, p. 40) acrescentam que a pesquisa bibliografica, 

"consiste na obtencao de dados atraves de fontes secundarias, utiliza como fontes de 

coleta de dados, materials publicados como: livros, periodicos cientificos, e revistas 

[...]". 

Assim, a pesquisa bibliografica busca atraves de analises mais aprofundadas 

relacionar os fenomenos que ocorrem sobre determinado assunto que se quer 

estudar, destacando a complexidade do estudo. Diferencia-se da pesquisa quantitativa 

por nao empregar dados estatisticos. 

2.2.2 Pesquisa Documental 

Apos a pesquisa bibliografica, caracterizada pela busca de informacoes de diversas 

fontes, o procedimento adotado foi uma pesquisa documental a partir dos Relatorios 

Contabeis da Petrobras dos anos de 2006 a 2008, disponivel no site da empresa 

Petrobras. Para Marconi e Lakatos (2007. p. 176), "caracteriza-se a pesquisa 

documental, como uma fonte de coleta de dados, que esta restrita aos documentos, 

escritos ou nao, construindo o que se denomina de fontes primarias. Estas podem ser 

feitas no momento em que o fato ou fenomeno ocorre, ou depois". 

A pesquisa sera bibliografica, pois se utilizara de materials que ja foram publicados em 

documentos, como monografias, dissertagoes, artigos e livro. Esse material e de 

grande importancia na parte teorica. No entanto, e possivel perceber que busca-se 

um ambiente especifico para ser estudado, de forma detalhada e aprofundada de um 

caso. 

2.3 P e s q u i s a quanto a o s objet ivos 

2.3.1 Pesquisa descritiva 

A pesquisa descritiva utiliza-se de material cientifico, com o proposito de analisa-los e 

interpreta-los sem qualquer interferencia em nenhum dos dados coletados. Para 

Fialho, Souza e Otani (2007, p. 3) "trata-se da descricao do fato ou do fenomeno 

atraves de levantamento ou observagoes". Portanto esta pesquisa descreveu as 

variacoes dos indicadores entre os periodos de 2006 a 2008, identificando assim, os 

investimentos na conservacao, manutengao e preservacao do meio ambiente. 
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2.4 E s t u d o de c a s o 

Para Fialho, Souza e Otani (2007, p. 42), caracteriza o estudo de caso por "um estudo 

aprofundado e exaustivo de um caso especifico, que seja relevante pelo potencial de 

abrangencia, de forma a permitir, um amplo e detalhado conhecimento do caso". 

Entao, entende-se que o estudo do caso escolhe um ambiente ou pessoa especifica a 

ser estudado de forma profunda, detalhando um conhecimento do caso. 

2.5 Coleta de d a d o s 

Os dados foram obtidos nas Demonstragoes Contabeis disponiveis no site da 

Petrobras, alguns destes dados sao denominados da seguinte forma: Perdas 

ambientais, Custos ambientais operacionais e Patrimonio Liquido. 

O quadro 1, sintetiza as variaveis de investigagao, seus concertos e indicadores. 

Quadro 1 - Variaveis de investigacao. 

Variaveis: Conceito: Indicadores: 

Contabilidade 
Ambiental 

Um sistema destinado a dar 
informacoes sobre a rarefagio dos 
elementos naturais, engendrado 
pelas atividades das empresas e 
sobre as medidas tomadas para 
evitar esta rarefacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s Investimentos Ambientais Gerais; 
v Investimentos Ambientais 
Operacionais; 
•/ Diminuicao do patrimonio dos 
acionistas em decorrencia de fatores 
ambientais; 
^ Perdas ambientais da empresa; 
S Custos ambientais operacionais; 
V Despesas ambientais e as 
operacoes; 
V Prevencao e valor adicionado 
gerado; 
s Remediagao e prevencao. 

Balanco Social Ser equitativo e comunicar 
informacao que satisfaca a 
necessidade de quern dela precisa. 
Ess a e a missao da contabilidade, 
como ciencia de reportar informacao 
contabil, financeira, economics, 
social, fisica de produtividade e de 
qualidade. 

S Tributos; 

s Contribuigoes para sociedade 
/investimentos na cidadania. 

Fontes: Paiva (apud CHRISTOPHE, 2006, p. 17/65) 

2.6 Tratamento d o s dados 

Os dados obtidos nos relatorios contabeis da Petrobras foram organizados e tabulados 

com o auxilio da ferramenta Excel. Esses dados serviram como base para calcular os 

indicadores ambientais proposto neste trabalho, os resultados obtidos foram 

sintetizados e expostos em graficos. 
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3 R E F E R E N C I A L T E O R I C O 

3.1 C o n t a b i l i d a d e ; c o n c e i t o s e o b j e t i v o s 

De maneira geral, pode-se dizer que um sistema de irtformacao contabil sera tao 

avancado quanto mais for capaz de produzir todos os relatorioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gerenciais (alem dos 

tradicionais) da forma mais automatica e repetitiva possivel, com o menor grau de 

trabalho adicional por parte do Contador. Nesse caso, tem-se um sistema contabil e 

estrategico (IUDICIBUS, 2002). 

Por outro lado, a maior parte das informacoes contidas nas demonstragoes emanadas 

do sistema de informagao contabil se refere a aspectos do patrimonio da entidade 

objeto de contabilizagao e observa dimensoes economicas de contabilidade 

(principalmente na Demon stragao de Resultado do Exercicio), financeiras 

(principalmente no Balango Patrimonial) e, as vezes, fisicas e de produtividade nos 

sistemas modernos mais avangados, bem como de natureza social e ambiental 

(IUDICIBUS, 2002). 

"A contabilidade nao e uma ciencia exata. Ela e uma ciencia social, pois e a acao 

humana que gera e modrfica o fenomeno patrimonial. A Contabilidade utiliza os 

metodos quantitativos (matematica e estatistica) como sua principal ferramenta" 

(IUDICIBUS, 2002, p. 35). 

Assim, a definigao da Contabilidade elaborada por Carvalho (I956, p. 15): 

E ciencia que tern por objeto o estudo dos livros, documentos, 
calculos e contas por meio dos quais se registram e classificam os 
atos e fatos administrativos cujos efeitos sobre o patrimonio ela 
ensina a por em evidencia, dando nonmas para apresentagao grafica 
dos mesmos. 

Nesse sentido, considera-se como conteudo verdadeiro da Contabilidade os fatos de 

gestao, representados mediante os metodos, sistemas a processos de escrituracao, 

que constituem o instrumental desta ciencia. 

Destacam-se os estudos de alguns teoricos como Herman, (1972), que aceitam o 

principio da personificacao das contas, introduziu-lhes o conceito juridico dos direitos e 

obrigagoes, substituindo a pessoa intermediaria entre o proprietario e a azienda. 

A Contabilidade, considerando a azienda em toda a sua extensao, na 
sua organizacSo e nos seus fins, indaga-lhe as funcoes, determinam 
sob que criterio deve ser baseado as varias responsabilidades dos 
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administradores e dos agentes e fornece os metodos e os meios com 
que se devem conhecer, medir, computar e demonstrar os resultados 
obtidos nos varios periodos da vida. (HERMAN 1972, p. 43). 

Partindo da premissa desse autor, pode-se dizer que contabilidade e uma ciencia que 

permite,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA atraves de suas tecnicas, manter uma organizacao e um controle permanente 

do patrimonio da empresa. Sua principal finalidade seria fornece r informacoes sobre o 

patrimonio, informacoes essas de ordem economica e financeira, que facilitam assim 

as tomadas de decisoes, tanto por parte dos administradores ou proprietaries, bem 

como daqueles que pretendem investir na empresa. 

Kroetz (2000, p. 24) assinala que, 

Entendendo a contabilidade como uma ciencia social, e vital 
compreende-la como um sistema aberto, sendo importante verificar a 
caracterizacao e a evolucao da teoria Geral dos Sistemas, que 
nasceu da necessidade de se ter uma teoria maior, a da totalidade, 
que pudesse nao so aglomerar, de forma organizada, pequenas 
celulas, mas tambem procurando situa-la num sistema maior, 
objetivando a resolucao de problemas. 

Assim, a contabilidade percorre por varias correntes de pensamento dentro do 

contexto economico e social do proprio tempo em que foram se desenvolvendo os 

estudos e ampliando-se o numero de estudiosos da ciencia contabil, entre as quais se 

destacam o Contismo, o Personalismo, o Neocontismo, o Controlismo, o 

Aziendalismo, o Patrimonialismo e o Neopatrimonialismo oriundos da Escola Italiana 

(Europeia) de Contabilidade, como tambem a corrente proveniente da Escola Anglo-

Saxonica de origem Norte-Americana (FRANCO, 1997). 

Para Franco (1997, p. 21) a Contabilidade: 

E a ciencia que estuda os fenomenos ocorridos no patrimonio das 
entidades, mediante o registro, a classificacao, a demonstracao 
expositiva, a analise e a interpretacao desses fatos, com o ftm de 
oferecer informacoes e orientacao - necessarias a tomada de 
decisoes - sobre a composicao do patrimonio, suas variacoes e os 
resultados economicos decorrente da gestae da riqueza patrimonial. 

Nesse sentido, observa-se a partir do pensamento deste autor, que o surgimento da 

contabilidade pode ser explicado pela necessidade de suprir as limitacoes da memoria 

humana mediante um processo de classificacao e registo que lhe permitisse recordar 

facilmente as variacoes sucessivas de determinadas grandezas, para que em qualquer 

momenta pudesse saber a sua dimensao. Progressivamente, a contabilidade 



23 

transforma-se numa fonte de informacoes na medida em que pode facultar, a qualquer 

momenta, o conhecimento da situacao economica e Patrimonial da empresa e o 

andamento dos seus negocios. 

A contabilidade pode ser uma fonte de registro, interpretacao e geracao de informacao 

de dados empresariais e govemamentais, deve tambem, passar a preocupar-se com o 

retorno a ser dirigido a toda a sociedade, conforme disse o presidente da Franca, 

Jacques Chirac, em seu discurso na sessao plenaria de encerramento do XV 

Congresso Mundial de Contadores, em 1997, (DIAS, 2009). 

Contudo Dias (2009, p. 33) relata que. 

[...] A profissao contabil desempenha um papel fundamental na 
modern izacao e internacionalizacao na economia. Isso porque voces 
nao se restringem a cuidar de contas. Voces sao conselheiros e, as 
vezes, confidentes das administrates de companhias, que tenha 
importante papel a desempenhar, especialmente em assuntos socials 
e tributarios. 

Por esta abordagem, a contabilidade deveria retratar os fatos e eventos relativos a 

entidade dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA forma justa, nao enviesada. Entretanto, Contadores diferentes e 

circusntancias diferenciadas podem atribuir ou dar diferentes sentidos ao que seria 

justo ou nao. Contudo, o que pode vir a ser contabilidade e, consequentemente sua 

teoria, e necesario estar atentos, isto sim, aos desenvolvimentos economicos e sociais 

da sociedade e, portanto, as necessidades emergentes dos usuarios, a fim de supri-

los das informacoes necessarias, sempre mantendo o custo/beneficio do sistema de 

informacao o mais competitivo possivel. 

No campo conceitual da contabilidade, assume importancia fundamental o conceito de 

ativos, o que e enfaticamente destacado por ludicibus (2000, p. 129) 

E tao importante o estudo do ativo que poderia dizer que e o capitulo 
fundamental da Contabilidade, porque a sua definicao e avaliacSo 
esta ligada a multiplicidade de relacionamentos contabeis que 
envolvem receitas e despesas. 

O autor prossegue afirmando que alem de envolver valiosa discussao sobre as 

diferentes metodologias para a mensuracao de elementos patrimoniais, o conceito de 
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ativos e de utilidade para a definigao de outros importantes termos como receitas, 

despesas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA passives e patrimonio liquido. 

3.2 Contabilidade ambiental: contexto historico e concertos. 

Na decada de 70, surgiram, em varias partes do mundo, movimentos organizados que 

passaram a discutir os problemas para minimizar impactos ambientais negativos, 

inclusive os decorrentes de atividades economicas, de modo especial, os originados 

nas industrias. 

Realizou-se, em 1972, a 1 a Conferencia Mundial sobre o Meio Ambiente, 

Organizacoes das Nacoes Unidas (ONU), em Estocolmo na Suecia. Foi a primeira 

conferencia intemacional das Nacoes Unidas que tratou das relagoes entre o homem e 

o meio ambiente, e poluigao foi a palavra-chave desse encontro. A ONU 

(Organizacoes das Nacoes Unidas) criou um mecanismo institucional para tratar de 

questoes ambientais - Programa das Nacoes Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 

1972) 

Em 1975, foi realizado, em Belgrado, um Seminario Intemacional de Educacao com a 

participacao de varios paises, resultando a Carta de Belgrado, estabelecendo que 

qualquer acao de preservacao ambiental deveria, primeiramente, passar por uma 

educacao ambiental. Destaca-se, nos anos 80, o manifesto Nosso Futuro Comum ou 

Relatorio Brundtland, do Conselho Mundial de desenvolvimento e Meio Ambiente da 

ONU, onde foi fixado o conceito de desenvolvimento sustentavel. (DIAS, 2009) 

A crescente preocupacao com a preservacao do meio ambiente e os esforcos para a 

obtengao de estrategias de desenvolvimento sustentavel tern conduzido diversos 

ramos de conhecimento a experimentar novas especialidades que estejam voltadas 

para este fim. 

Com o surgimento da Contabilidade Ambiental em 1970, as empresas passaram a se 

preocuparem com os problemas do meio ambiente. A Contabilidade Ambiental e a 

contabilizacao dos beneficios e prejuizos que o desenvolvimento de um produto, ou 

servico, pode trazer ao meio ambiente, podendo tornar-se um conjunto de a goes 

planejadas para desenvolver um projeto, levando em conta a preocupagao com o meio 

ambiente (MAIOR, 2001). 

Para Maior (2001), a ideia de fazer uma contabilidade ambiental dentro das empresas, 

medirem gastos e recursos para a producao de bens de consumo, veio com a crise do 
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petroleo, em 1974, quando o produto chegou a um altissimo custo e estava em 

escassez. Acrescenta ainda que, nesta epoca, as pessoas entenderam que as 

materias- primas era um recurso natural, cuja fonte nao seria infinita. 

Contudo, nota-se que a contabilidade ambiental tornou-se um ramo de conhecimento 

recente quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA busca inserir a contabilidade dentro do ambit© da gestao de empresas 

preocupada com a questao ambiental (PAIVA, 2006). 

Sendo a contabilidade um instrumento de identificacao, registro, acumulacao, analise, 

interpretacao e informacao das operacoes empresariais aos socios, acionistas e 

investidores em geral, alem dos administradores, obviamente, ela se configura. 

Conforme Queiroz (2000, p. 81), 

Como o melhor mecanismo de gestao disponivel ao empresariado, 
cujos resultados apurados podem ser tornados visiveis a sociedade, 
com relativa facilidade, mediante a apresentacao de balances mais 
complexos, que incluam, em seu corpo, as respostas aos 
questionamentos sociais. 

Portanto, verifica-se que a nao incorporacao dos custos ambientais ao custo dos 

produtos, podera ocasionar ao meio ambiente, serias consequencias, ja que as 

empresas continuarao sua trajetoria, desconsiderando a utilizacao dos recursos 

naturais, e no futuro, quando passar a existir um controle rigido, por essas atitudes, 

eias se depararao com custos ainda desconsiderados em seu produto, podendo vir a 

torna-lo pouco competitivo. 

Segundo Tinoco e Kraemer (2008), a contabilidade Ambiental pode ser entendida 

como a atividade de identificacao de dados e registros de eventos ambientais, 

processando a geracao de informacoes que subsidiem o usuario servindo como 

parametros em sua tomada de decisao. 

Contudo, a contabilidade ambiental eficiente, desenvolve-se para atingir fmalidades 

especificas, que podem estar relacionadas com o fomecimento de dados, abrangendo, 

dentre outros, os seguintes aspectos que sao relatados por Paiva (2003, p. 45) 

• A medicao de danos ambientais; 
• A estimacao do impacto da adocao de acoes voltadas para a 
sustentabilidade ambiental do negocio sobre a rentabilidade; 
• A observancia da legislacao relativa ao meio ambiente e reduzir 
multas e encargos; 
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• A identificacao de metodos e procedimentos para o controle das 
operacoes que diminuam a emissao de residuos; 
• A geracSo de informacoes para a tomada de decisoes e de 
planejamento. 

Assim, a evolucao recente da gestao ambiental tern ressaltado inumeras inovacoes 

estruturais e funcionais voltadas para a percepcao e monitoramento das 

extemalidades decorrentes de cada um dos diversos segmentos de atividade 

economica no sentido de estimular o desenvolvimento sustentavel com a manutencao 

de padroes de desempenho semelhantes aos atuais. 

Dentro deste contexto, Tinoco e Kraemer (2008) destacam que a contabilidade 

ambiental tern fornecido contribuicoes inovadoras no que se refere as informacoes 

contabeis em tres vertentes principals, a saber: definicao de custos, despesas 

operacionais e passivos ambientais; formas de mensuracao do passivo ambiental; uso 

intensivo de notas explicativas e divulgacao de relatorios ambientais. 

Qualquer abordagem adotada para ressaltar os elementos contabeis que estejam 

tigados a eventos que ocorram no ambito intemo que possam gerar impactos sobre o 

meio-ambiente deve ser compativel com a estrutura organizacional, os procedimentos 

de evidenciacao e mensuracao contabil, as atividades produtivas, bem como a 

natureza das informacoes que a administracao deseja. 

Moura (2002, p. 157) aborda a insercao de praticas gerenciais voltadas para o 

aprimoramento do desempenho ambiental das empresas como fator estrategico, 

destacando as seguintes razoes: 

• Maior satisfacao dos clientes; 
• Melhoria da imagem da empresa; 
• Conquista de novos mercados; 
• Reducao de custos; 
• Melhoria do desempenho da empresa; 
• Reducao de riscos; 
• Maior permanencia dos produtos no mercado; 
• Maior facilidade na obtencao de financiamentos; 
• Maior facilidade na obtencao de certificacao; 
• Melhoria da imagem da organizacao. 

Para Tinoco e Kraemer (2008), podem ser apontadas tres perspectivas 

complementares associadas a adocao da contabilidade ambiental como um 

instrumento gerencial, a saber: • Gestao interna => Suporte para a gestao ambiental 

para reduzir custos e despesas operacionais e melhorar a qualidade dos produtos; 

• Exigencias legais => Maior controle sobre riscos ambientais para reduzir multas e 

indenizaooes, • Demanda dos parceiros sociais =* Pressoes oriundas da sociedade por 

melhores praticas empresariais sobre a questao do meio ambiente. 
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Diante disso, a Contabilidade Ambiental passou a terzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status de um novo ramo da 

ciencia contabil em fevereiro de 1998, com a finalizacao do "relatorio financeira e 

contabil sobre passivo e custos ambientais" pelo Grupo de Trabalho 

Intergovernamental das Nacoes Unidas de Especialistas em Padroes Intemacionais de 

Contabilidade e Relatorios (ISAR - United Nations Intergovernamental Working Group 

of Experts on International Standards of Accounting and Reporting). (BERGAMINI, 

2000) 

Nesse contexto, analisa-se que a Contabilidade Ambiental deve ter como principal 

objetivo de registrar as transacoes da empresa que impactam o meio ambiente e os 

seus efeitos na posicao economica e financeira da empresa que reporta tais 

transacoes, devendo assegurar, conforme Bergamini (2000) que os custos, ativos e 

passivos ambientais estejam contabilizados de acordo com os principios fundamentals 

da contabilidade; e que o desempenho ambiental tenha ampla transparencia de que os 

usuarios da informacao contabil necessitam (PAIVA, 2006) 

Diante disso, a contabilidade ambiental se propoe a apresentar o relato ambiental de 

forma destacada nas demonstragoes contabeis, portanto, sua implementacao depende 

da definicao de uma politica contabil que considere a segregacao dos itens relativos 

aos impactos ambientais das atividades da empresa no meio ambiente, prevendo, por 

exemplo, que os custos ambientais devem ser apresentados de forma segregada, 

desdobrados em itens de natureza operational e nao-operacional, e em itens 

recorrentes e extraordinarios 

Bergamini (2000, p.11) afirma que. 

As inovacoes trazidas pela Contabilidade Ambiental estao associadas 
a pelo menos tres temas: a) a definicao do custo ambiental; b) a 
forma de mensuracao do passivo ambiental, com destaque para o 
decorrente de ativos de vida longa; e c) a utilizacao intensiva de notas 
explicativas abrangentes e o uso de indicadores de desempenho 
ambiental, padronizados no processo de fomecimento de 
informacSes ao publico. 

Assim, a Contabilidade Ambiental constitui-se numa nova especialidade da Ciencia 

Contabil com base na materialidade dos valores envolvidos. De acordo com Bergamini 

(2000), o usuario extemo da informacao contabil materializa toda informacao, no 

entanto, pode leva-lo ao erro sobre a avaliagao do empreendimento e de suas 

tendencias, o que se aptica de forma plena as informacoes sobre o desempenho 

ambiental das empresas. 
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A avaliacao da utilidade da Contabilidade Financeira Ambiental, segundo Bergamini 

(2000), deve ser realizada tendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA em vista o atendimento das finalidades que 

pretendem atingir, que sao: expor o progresso da empresa no gerenciamento das 

questoes ambientais de forma comparada com empresas-pares e durante o decorrer 

do tempo, apresentar o nivel de sua exposicao ao risco ambiental para a comunidade 

de negocios e para a sociedade em geral; e demonstrar a capacitacao gerencial da 

empresa na administracao de questoes ambientais, e apresentar a forma como a 

mesma integra essas questoes a sua estrategia geral de longo prazo. 

Para que as organizacoes equacionem seu envolvimento com a questao ambiental, 

precisam incorporar no seu planejamento estrategico e operacional um adequado 

programa de gestao ambiental, compatibilizando os objetivos ambientais com os 

demais objetivos da organizacao (TINOCO e KRAEMER, 2008). 

Neste sentido, a contabilidade ambiental tern se configurado com uma das mais 

importantes atividades relacionadas com qualquer empreendimento. Antonius (1999, 

p. 3) revela que, de modo gera: 

O gerenciamento ambiental pode ser conceituado como a integracao 
de sistemas e programas organizacionais que permitam: a) o controle 
e a reducao dos impactos no meio ambiente, devido as operacoes ou 
produtos; b) o cum prime nto de leis e normas ambientais; c) o 
desenvolvimento e uso de tecnologias apropriadas para mirtimizar ou 
eliminar residuos industrials; d) o monitoramento e avaliacao dos 
processos e parametros ambientais; e) a etiminacao ou reducao dos 
riscos ao meio ambiente e ao homem; f) a utilizacao de tecnologias 
limpas (Clean Technologies), visando minimizar os gastos de energia 
e materiais; g) a melhoria do relacionamento entre a comunidade e o 
govemo; h) a antecipacao de questoes ambientais que possam 
causar problemas ao meio ambiente e, particularmente, a saude 
humana. 

Sendo assim, estes sistematizam todas as etapas e processos envolvidos com o 

desenvolvimento das atividades corporativas relativas ao meio ambiente, desde a 

contratacao de recursos humanos ate a distribuicao dos bens e produtos almejados. 

Desta forma, e possivel tornar as etapas de trabalho mais inteligentes, mediante a 

priorizacao de metas e prazos, e a uma utilizacao mais rational dos recursos 

disponiveis. 

3.3 Responsabi l idade soc ia l o desenvolv imento sustentavel 

Segundo Donaire (1999, p. 20) 
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A responsabilidade social implica um sentido de obrigacao para com 
a sociedade, esta responsabilidade assume diversas formas, entre as 
quais se incluem protecao ambiental, projetos filantropicos e 
educacionais planejamento da comunidade, equidade nas 
oportunidades de emprego, services socials em geral de 

conformidade com o interesse publico. 

Assim, observa-se que cada vez mais ganha vigor e atualidade a discussao sobre o 

papel das empresas como agentes sociais no processo de desenvolvimento. Neste 

sentido, Sucupira (2000) refere que se toma fundamental que assumam nao so o 

papel de produtoras de bens e servicos, mas tambem o de responsavel pelo bem-

estar de seus colaboradores. 

Contudo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA para proporcionar o bem-estar da populacao, as empresas necessitam, de 

acordo com Martins e Ribeiro (1995, p. 2), empenhar-se na: 

Manutencao de condicSes saudaveis de trabalho, seguranca, 
treinamento e lazer para seus funcionarios e familiares; contengao ou 
eliminacao dos nfveis de residuos tdxicos, decorrentes de seu 
processo produtivo e do uso ou consumo de seus produtos, de forma 
a nao agredir o meio ambiente de forma geral; elaboracao e entrega 
de produtos ou servicos de acordo com as condicoes de qualidade e 
seguranca desejadas pelos eonsumidores. 

Nesse sentido, o reconhecimento da responsabilidade social para com o meio ambiente 

pode ser a tarefa mais dificil e demorada para ser assumida pelas empresas. Esta 

resistencia se deve, entre outros, aos seguintes fatores explicito por Martins e Ribeiro 

(1995, p. 187). 

> Altos custos: os custos para aquisicao de tecnologias necessarias 
para contengao, reducao ou eliminacao de residuos tdxicos, como 
todo processo tecnoiogico em desenvolvimento, eram Dastantes 
elevados, o que gerava um forte impacto no fluxo de caixa das 
empresas e, numa visao superficial, sem proporcionar refiexos 
positivos, em termos de receitas; 

> InexistSncia de legislacao ambiental ou de rigor nas ja existentes: 
a legislacao sobre o assunto e relativamente recente, sendo que 
as penalidades contidas nas mais antigas nao serviam como 
instrumento inibidor para seus infratores, dado que era menos 
oneroso para a empresa arcar com os encargos de uma multa do 
que adquirir equipamentos antipoluentes; 

> Os movimentos populares nao eram fortes e coesos o bastante 
para unir e conscientizar toda a sociedade; 
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> Os consumidores nao associavam a atuacao e comportamento da 
empresa ao consume de seus produtos, 

Devido a incontestavel realidade, muitas empresas utilizavam tais investimentos como 

elementos de marketing, para demonstrar a sua preocupacao com o meio ambiente, 

fazendo projecao de sua imagem com a de seus produtos junto a sociedade. Portanto, 

esta politica de marketing tornou-se um fator competitivo entre as empresas 

concorrentes (MARTINS e RIBEIRO, 1995). 

3.4 A empresa e o meio ambiente 

Segundo Dias (2007), as empresas sao as responsaveis principals pelo esgotamento 

e pelas alteracoes ocorridas no meio ambiente, de onde obtem os insumos que serao 

utilizados para obtencao de bens que serao utilizados pelas pessoas. A contaminacao 

do meio natural pelas industrias teve initio com a Revolugao Industrial no seculo XIX, 

e dessa epoca em diante o problema teve um crescimento exponential, provocando 

inumeras catastrofes ambientais que tiveram enorme repercussao local, regional e 

global. 

Ainda Dias (2007), um dos problemas mais visiveis causados pela industrializacao e a 

destinacao dos residuos de qualquer tipo (solido, liquido ou gasoso) que sobram do 

processo produtivo, e que afetam o meio ambiente natural e a saude humana. 

Segundo Queiroz (2000, p. 79), 

implementar processos de gestao possibilita, ainda, controlar o 
rendimento e a adequacao de recursos humanos e materiais aos 
processos de trabalhos internos, e disponibilizar informacoes aos 
setores envolvidos - fomecedores, ciientes, investidores, de forma 
mais agil, transparente e livre de vicios. 

Observa-se que apesar de demandarem determinados custos e investimentos, trazem 

um rapido retorno as empresas, tanto pela economia obtida como pela rationalizacao, 

e otimizacao de niveis de eficiencia agregados aos bens e servicos. 

As atividades de cunho ambiental, de acordo com Wemke (2001, p. 46), passaram a 

ser, mercadologicamente, estrategicas por uma razao fundamental: "influenciam 

substancialmente a continuidade da empresa, em decorrencia do significativo efeito 

que exercem sobre o resultado e a situacao economico-financeira". Isso porque seus 

impactos podem culminar na exclusao destas atividades no mercado, basicamente em 

funcao da perda de ciientes para concorrentes que ofertem produtos e processos 
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ambientalmente saudaveis; da perda de investidores potenciais, que estejam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

preocupados com a questao ecologica global e com a garantia de retorno de seus 

investimentos; de restricoes crediticias no mercado financeira, atualmente pressionado 

pelas co-obrigac6es ambientais; ou de penalidades govemamentais de natureza 

decisiva, como imposigao de encerramento das atividades, ou muitas de valores 

substanciais e de grande impacto no fluxo de caixa das companhias (WERNKE, 2001). 

As informacoes sobre o provavel futuro ambiental da empresa podem ser utilizadas 

para encorajar operagoes prudentes e defensivas de reducao de residuos, atraves da 

melhora das praticas de fabricacao, embarque e disposicao. Alem disso, podem 

oferecer informacoes estrategicas em termos de diversificacao de producao, 

investimento em pesquisa e tecnologias e, ate mesmo, sinalizacao para mudanca de 

rota nos negocios, e ainda, influenciar agendas reguladoras e formadoras de politicas 

publicas, subsidiar o programa de gerenciamento de risco e dar transparencia a riscos 

ocultos em fusoes e aquisicoes. (DIAS, 2009). 

Porter & Linde (1995) dizem que as empresas dificilmente estao cientes do custo da 

poluicao em termos de desperdicios de recursos, de esforcos e diminuicao de valor 

para o consumidor. Nesse caso, a empresa deve avaliar o seu processo, mediante 

uma auditoria ambiental, enfocando os custos desnecessarios (gastos excessivos de 

agua e energia). Portanto, o controle de custos pode ser usado como ferramenta para 

prevenir futuros impactos ambientais. 

Neste sentido, pode-se ressaltar que as empresas podem estar mais preocupadas 

atualmente em evitar estes impactos ambientais, agindo desta forma, as empresas 

ganham mais espaco no mercado. A competitividade, a eflciencia, a qualidade, a 

produtividade, a flexibilidade de producao, a inovacao tecnologica, a satisfacao de 

ciientes, e os cuidados com o meio ambiente sao alguns topicos que fazem parte das 

preocupacoes cotidianas dos gestores na atualidade. (Dias, 2009). 

Rebollo (2001, p. 15) enfoca que "o meio ambiente e a gestao ambiental sao variaveis 

que se estao destacando no meio empresariar. Neste sentido, o desafio para a 

contabilidade esta na mudanca de paradigma, para um modelo contabil ambiental, 

uma contabilidade integrada e competitiva que compreenda movimentos economicos, 

operativos e ambientais. 
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3.5 G e s t a o amb ien ta l 

Gestao ambiental e um sistema que inclui estrutura organizational, atividades de 

ptanejamento, responsabilidades, praticas, procedimentos, processos e recursos para 

desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a politica ambiental. 

E o que a empresa faz para minimizar ou eliminar os efeitos negativos provocados no 

ambiente por suas atividades. (TINOCO E KRAEMER, 2007). 

Segundo Ferreira (2007), o processo de gestao ambiental leva em consideracao todas 

aquelas variaveis de um processo de gestao, tais como o estabelecimento de politicas, 

penalidades, decisao, coordenacao, controle, entre outros, visando principalmente ao 

desenvolvimento sustentavel. 

Portanto, quando a empresa demonstra que utiliza tecnologias limpas, que conservam 

o meio ambiente podera angariar beneficios adicionais, tais como: um aumento no 

comprometimento dos funcionarios, menos taxas e multas por danos ambientais, 

menores custos de producao e de disposigao de residuos, alem de ter acesso a 

melhores oportunidades de negocios.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Podera inclusive explorar a vantagem 

competitiva de estar fomecendo bens e servicos ambientalmente adequados. 

Continuamente, estao sendo feitos progressos no sentido de se proteger o meio 

ambiente e reduzir, prevenir ou mitigar os efeitos da poluicao, e, em consequencia, ha 

uma tendencia das empresas em abrir para a comunidade uma grande quantidade de 

dados sobre uma politica ambiental, seus programas de gerenciamento ambiental e o 

impacto de seu desempenho ambiental, economico e financeira. 

Contudo, a gestao ambiental oferecera a empresa oportunidades de adicionar valor e, 

possivelmente, obter vantagem competitiva por meio da percepcao publica, economia 

de custos ou rendimentos adicionais, enquanto alivia os efeitos de seus produtos e 

processos produtivos no ambiente. 

No que tange as vantagens competitivas da gestao ambiental das empresas, Maimon 

(1996, p. 72) afirma que "em termos organizacionais, os parametros relacionados ao 

meio ambiente passam a ser levados em conta no planejamento estrategico, no 

processo produtivo, na distribuicao e disposicao final do produto". Ha uma mudanca 

comportamental em todos os niveis da empresa e uma legitimidade da 

responsabilidade ambiental. 
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Nessa circunstancia, percebe-se que nos ultimos anos a gestao ambiental tern 

adquiridozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cada vez mais uma posicao destacada, em termos de competitividade, 

devido a eficiencia e beneficios como um todo e alguns fatores particularmente 

potencializados, estes fatores trazem muitas vantagens a empresa no sentido de 

competitividade. Entre algumas vantagens competitivas da gestao ambiental, podemos 

identificar as seguintes em Dias (2009, p. 275): 

> Com o cumprimento das exigencias normativas, ha melhora no 
desempenho ambiental de uma empresa, abrindo-se a 
possibilidade de maior insercSo num mercado cada vez mais 
exigente em termos ecologicos, com a melhoria da imagem junto 
aos ciientes e a comunidade; 

> Adotando um design do produto de acordo com as exigencias 
ambientais, e possivel toma-lo mars flexivel do ponto de vista de 
instalacao e operacao, com um custo menor e uma vida util maior; 

> Com a reducao do consumo de recursos energeticos, ocorre a 
melhoria na gestao ambiental, com a consequente reducao nos 
custos de producao; 

> Com a otimizacao das tecnicas de producao, pode ocorrer 
melhoria na capacidade de inovacao da empresa, reducao das 
etapas de processo produtivo, acelerando o tempo de entrega do 
produto e minimizando o impacto ambiental do processo; 

> Com a otimizacao do i/so do espaco nos meios de transporte, ha 
reducao nesse tipo de gasto com a consequente diminuicao do 
consumo de gasolina, o que diminui a quantidade de gases no 
meio ambiente. 

Havera vantagens na negociacao com seguradoras, na determinacao de niveis 

adequados de reservas financeiras e na reformulacao da estrategia da companhia e 

praticas gerenciais. Para Wemke (2001, p. 47), na gestao ambiental, "o primeiro passo 

para conquistar a vantagem competitiva em custos e eliminar o desperdicio". 

Diante desse contexto, percebe-se que as empresas que adotarem estas vantagens, e 

investirem em projetos de preservacao e conservacao do meio natural, alem de 

otimizar os gastos com producao, evita o impacto ambiental e podera ainda 

futuramente obter lucratividade. 

Neste sentido, uma empresa que reconhece suas responsabilidades ambientais 

devera diminuir seu risco financeiro futuro resultante de incidentes ambientais. Ao 

mesmo tempo, esta empresa devera pagar menores premios de seguro em 

consequencia do menor risco. Uma taxa de risco ambiental baixa tambem pode 

assegurar a empresa menores taxas de juros na captacao de recursos (DIAS, 2009). 

Donaire (1999, p. 108) af'tmna que os programas de gestao ambiental "estabelecem 

atividades a serem desenvolvidas, na sequencia entre elas, bem como quern sao os 

responsaveis pela sua execucao". Normalmente devem abranger os aspectos 
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ambientais mais importantes e buscar uma melhoria continua, ampliando seu escopo 

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA atuagao com o passar do tempo. Devem ainda possuir dinamismo e flexibilidade 

suficientes para se adaptar a mudangas que podem ocorrer tanto no seu ambiente 

imediato quanto no seu ambiente futuro. 

A implantagao do Sistema de Gestao Ambiental tambem pode ser um fator importante 

para a empresa, e se da em cinco etapas sucessivas e continuas, pontuadas por 

Maimon (1995, p. 72), que sao: "Politica Ambiental da organizacao; Planejamento; 

Implementagao e Operagao; Monitoramento e Agoes Corretivas; e Revisoes no 

gerenciamento". Todas essas etapas buscam a melhoria continua, ou seja, um ciclo 

dinamico no qual esta se reavaliando permanentemente o sistema de gestao e 

procurando a melhor relagao possivel com o meio ambiente. 

Para que seja estabelecido um Sistema de Gestao Ambiental deverao ser identificados 

todos os aspeefos pertinentes as atividades, produtos e servicos das organizagoes e 

os impactos significativos que poderao provocar no meio ambiente. Essa identificacao 

pode ser realizada atraves de uma revisao inicial, englobando pelos menos as 

seguintes areas: Legislacao e outros instrumentos legais e normativos; Aspectos 

ambientais; Analise das praticas e procedimentos de gestao ambiental; Avaliagao dos 

incidentes/acidentes previos. (TINOCO e KRAEMER, 2008) 

Assim, a importancia da Contabilidade do Meio Ambiente tern crescido no ambito das 

empresas em geral, porque a disponibilidade ou escassez de recursos naturals e a 

poluigao do meio ambiente tornaram-se objeto do debate economico, politico e social 

em todo o mundo. Cabendo a esta vertente das Ciencias Contabeis a mensuragao do 

Patrimonio Ambiental, composto de Ativos e Passivos Ambientais. 

3.6 Patrimdnio ambiental 

Na discussao sobre a evolugao do conceito de patrimonio ambiental cabe levantar um 

aspecto importante, que diz respeito a sua origem: se por seu aspecto de construgao 

social ele deve ser considerado resultado de um processo de avaliagao, nao nascendo 

como algo perfeitamente acabado, nao constituindo um projeto fechado em si, mas 

produto da agao humana sobre determinado territorio ao longo do tempo (historia) e 

materializagao da memoria social, por outro lado, as agoes e politicas de preservacao 

continuam a ser pautadas a partir da nogao de monumento (RIBEIRO e GRATAO, 

2000). 
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O patrimonio Liquido represents o total das aplicagoes dos proprietaries na empresa. 

TodazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA empress necessita de um capital inicial para efetuar suas primeiras aquisicoes, 

suas obrigagoes etc. Essa quantia concedida pelos empresarios, denominada 

contabilmente como capital social da entidade, que pode no decorrer do tempo 

aumentar. O patrimonio e classificado como uma obrigacao nao exigivel (que nao 

pode reclamar, exigir de volta) (MARION, 2004). 

Portanto observa-se neste contexto que um proprietario ao investir na entidade, nao 

tera o direito de exigir de volta o que foi investido. Neste caso, o proprietario pode 

optar por vender suas a goes a outra pessoa, desde que nao comprometa a empresa. 

No segundo momento. Estes recursos so seriam devolvidos ao socio no encerramento 

da empresa (MARION, 2004). 

De acordo com Ribeiro e Gratao (2000, p. 6) "O patrimonio ambiental e composto pelo 

conjunto dos ativos e passivos ambientais". Neste contexto, para que uma empresa 

obtenha lucratividade, e necessario gerar receitas e despesas, o que para a empresa 

e de grande importancia, pois esta acrescendo o seu patrimonio. 

Ribeiro e Gratao (2000, p. 7) complementam afirmando que, 

Nao ha que se pensar em sua identificagao fisica, ja que os recursos 
proprios sao form ados ao longo da existencia da companhia e sao 
utilizados indistirrtamente nas mais variadas necessidades 
apresentadas pelo processo operacional da empresa, nao cabendo, 
portanto, a identificacao do capital ambiental ou das reservas de 
lucros ambientais. 

Ha sim, a possibilidade de identificagao de uma Reserva de Lucros para 

Contingencias Ambientais, sendo, contudo, decorrente de uma situacao muito 

especifica em que seja prevista a existencia de uma significativa e inevitavel perda no 

futuro. Assim, o patrimonio ambiental embora existente, nao e passivel de segregacao 

dos elementos que compoem o patrimonio liquido na sua forma tradicional. (Junior, 

1999) 

3.7 A t i v o A m b i e n t a l 

Os Ativos Ambientais representam os estoques dos insumos, pegas, acessorios, 

utilizados no processo de eliminacao ou redugao dos niveis de poluigao; os 

investimentos em maquinas, equipamentos, instalagoes adquiridos ou produzidos com 

intengao de amenizar os impactos causados ao meio ambiente; os gastos com 
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pesquisas, visando o desenvolvimento de tecnologias modernas, de medio e longo 

prazo, desde que constituam beneficios ou agoes que irao refietir nos exercicios 

seguintes (TINOCO E KRAEMER, 2007). 

Contudo, os Ativos ambientais, todos decorrentes de investimentos na area do meio 

ambiente, deverao ser cJassificados em t/tulos contabeis especificos, identificando, de 

forma adequada, os estoques ambientais, o ativo permanente imobilizado ambiental e 

o diferido ambiental flUDICIBUS E MARION. 2002). 

Ainda assim, os ativos Ambientais sao os bens adquiridos pela companhia que tern 

como finalidade controle, preservacao e recuperacao do meio ambiente. Neste 

sentido, Ribeiro & Gratao (2000, p. 4) dizem que "recebem tal classificacao parte dos 

estoques, especificamente aqueles destinados a finalidade referida". 

Tais estoques podem ser compostos por insumos que serao utilizados diretamente no 

processo produtivo, principalmente pelos que serao utilizados diretamente no processo 

produtivo, para eliminar, durante os procedimentos operacionais, o surgimento de 

residuos poluentes. Alem disso, podem ser itens que serao consumidos pos-operagao, 

de forma azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA realizar a limpeza dos locais afetados ou a purificar os residuos produtivos, 

como as aguas, os gases, os residuos solidos que serao depostos, de alguma forma, 

no meio ambiente natural. 

Existem algumas polemicas na identificacao dos ativos ambientais, devido o 

surgimento das tecnologias limpas. Para Ribeiro & Gratao (2000, p. 4), "essas 

tecnologias compreendem novos meios de produgao, dotados de mecanismos que 

impedem a produgao de refugos". Tratando-se de meios de produgao e transformagao, 

sao ativos operacionais propriamente ditos e nao ativos ambientais. 

Os ativos operacionais podem sofrer desgaste acelerado em fungao de sua exposigao 

obrigatoria ao meio ambiente poluido. Nesse caso, de acordo com Ribeiro & Gratao 

(2000, p. 4), "os efeitos do diferencial de vida util, provocado por tal exposigao, deve 

ser considerado como custo ambiental, dado que reflate as perdas decorrentes do 

meio ambiente poluido". Essa situagao ficara patente nos casos em que os ativos 

possam ser comprados, com seus pares instalados, em ambientes menos afetados 

pela poluigao. 

As caracteristicas dos ativos ambientais sao diferentes de uma organizacao para 

outra, pois a diferenga entre os varios processos operacionais das distintas atividades 

economicas devem compreender todos os bens utilizados no processo de protegao, 

controle, e preservacao do meio ambiente. Os bens, cuja classificacao se der no ativo 

permanente imobilizado ambiental e ativo permanente diferido ambiental, exceto 
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aqueles de vida util inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, cujos vaiores 

serao excluidos, quando da apuragao do Lucro Real, estao sujeitos a 

depreciacao/amortizacao (TINOCO e KRAEMER, 2000) 

Neste sentido, uma empresa usa seus ativos para manter suas operacoes, a fim de 

gerarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA receitas que superem o valor dos ativos sacrificados em troca, provisionando 

futuramente um retomo satisfatorio no fluxo de caixa. Este fluxo de caixa pode ser 

precedido de um fluxo de servicos, mas esse fluxo, isolada ou conjuntamente com 

outros, serve, em ultima analise, para gerar fluxos de caixa (IUDICIBUS e MARION, 

2000). 

3.8 P a s s i v o amb ien ta l 

Os passivos ambientais normalmente sao contingencias formadas em longo periodo, 

sendo despercebidos as vezes pela administracao da propria empresa. (TINOCO e 

KRAEMER, 2007). 

Tinoco e Kraemer, (2000, p. 22) afirmam que "passivos sao obrigacoes que exigem a 

entrega de ativos ou prestacao de servicos em um momento futuro, em decorrencia de 

transagoes passadas ou presentes". 

Passivo Ambiental representa toda e qualquer obrigacao de curto e longos prazos, 

destinados unica e exclusivamente a promover investimentos em prol de agoes 

relacionadas a extingao ou amenizagao dos danos causados ao meio ambiente, 

inclusive percentual do lucro do exercicio, com destinagao compulsoria, direcionado a 

investimentos na area ambiental (RIBEIRO, 2000). 

Passivos ambientais referem-se segundo Martins e De Luca (1994, p. 27), "a 

beneficios economicos, que serao sacrificados em funcao de obrigagdes contraidas 

perante terceiros, para preservagao e protegao ao meio ambiente". Tern origem em 

gastos relativos ao meio ambiente, que podem se constituir em despesas do periodo 

atual ou anteriores, aquisigao de bens permanentes, ou na existencia de riscos de 

esses gastos virem a se efetivar (contingencias) 

Os Passivos Ambientais, conforme Ribeiro e Gratao (2000), ficaram amplamente 

conhecidos pela sua conotagao mais negativa, que diante disso as empresas que o 

possuem agrediram significativamente o meio ambiente e, dessa forma, tern que pagar 

vultosas quantias a titulo de indenizagao de terceiros, de multas e para a recuperacao 

de areas danificadas. 
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Deve-se ressaltar que os passivos ambientais, como dizem as autoras acima citadas, 

nao tern origem apenas em fatos de conotacao tao negativa. Eles podem ser 

originarios de atitudes ambientalmente responsaveis como os decorrentes da 

manutencao de sistema de gerenciamento ambiental, os quais requerem pessoas (que 

recebem uma remuneracao) para a sua operacionalizagao. 

Ribeiro e Gratao (2000,127) colocam como exemplo. 

a) os gastos assumidos pela Exxon, no caso do acidente com o 
petroleiro valdez, no Alaska; b) o caso da Petrobras, na decada de 
80, no qua! a regiao de Cubatao, no interior do Estado de Sao Paulo, 
foi seriamente afetada pelo vazamerrto de oleo, que culminou com a 
explosao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA varias moradias; e c) mais recente, em Janeiro de 2000, 
o vazamento nas instalacoes da mesma empresa que provocou o 
derramamento de milhares de litres do oleo no mar na Baia da 
Guanabara, causando a morte de varias especies de aves e peixes, 
alem de afetar seriamente a vida das populates locais que viviam da 
atividade pesqueira. 

Tais situacoes exigiram enormes gastos dessas empresas e, o que e pior, gastos 

imediatos, sem qualquer forma de planejamento, o que afeta drasticamente quaiquer 

programacao de fluxo de disponibilidades, independentemente do porte da 

organizacao. Estes gastos estao no mesmo patamar dos custos dos recursos fisicos 

necessarios para a reparacao dos danos provocados pelas referidas situacoes, ou ate 

mais, sao os gastos requeridos para retracao da imagem da empresa e de seus 

produtos, essencialmente, quando tais eventos sao alvo da midia e da atencao dos 

ambientalistas e ONGs. 

Portanto os sistemas exigem ainda a aquisicao de insumos. Maquinas, equipamentos, 

instalacoes para funcionamento, o que, muitas vezes, sera feito na forma de 

financiamento direto dos fomecedores ou por meio de instituicao de credito. Esses sao 

os passivos que devem dar origem aos custos ambientais, ja que sao inerentes a 

manutencao normal do processo operational da companhia (BERGAMINI, 1999). 

Para Bergamini (1999, p. 6), "um Passivo Ambiental deve ser reconhecido, quando 

existe uma obrigacao por parte da empresa que incorreu em um custo ambiental ainda 

nao desembolsado, desde que atenda ao criterio de reconhecimento como uma 

obrigacao". Portanto, esse tipo de passivo e definido como sendo uma obrigacao 

presente que surgiu de eventos passados. 

Diante do contexto, percebe-se que as contas do passivo sao obrigacoes que a 

empresa tern a cumprir. Estas devem ser contabilizadas com contra pa rtida a uma 
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conta de resultado a medida que o fato gerador ocorre ou obrigacoes de eventos 

passados quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ainda nao foram desembolsados (TINOCO e KRAEMER, 2007). 

3.9 C u s t o s ambientais 

Historicamente, a contabilidade do meio ambiente passou a ter status de um novo 

ramo da ciencia contabil. Isso se deu, em fevereiro de 1998, com a finalizagao do 

Relatorio Financeira e Contabil sobre Passivo e Custos Ambientais pelo Grupo de 

Trabalho Intergovernamental das Nacoes Unidas de Especialistas em Padroes 

intemacionais de Contabilidade e Relatorios (ISAR - United Nations 

Intergovernanmental Working Group of Experts on International Standards of 

Accounting and Reporting). (MONTEIRO, 2003). 

Atualmente, na literature, nao existe uma definicao precisa e amplamente aceita 

acerca de custo ambiental, mas alguns autores tratam-no como externalidade e 

outros, como custo da qualidade. A forma mais comum e tratar o custo ambiental 

como uma externalidade. 

Para Pindyck e Rubinfeld (1994, p. 881) 

Uma externalidade ocorre quando um produtor ou consumidor 
influencia as atividades de producao ou de consumo de outros de 
uma maneira que nao esteja diretamente refletida no mercado. As 
externalidade ocasionam desvios de eficiencia de mercado porque 
inibem a possibilidade de os seus precos refletirem de modo exato 
informacoes relativas a quantidade que devera ser produzida e 
consumida. 

De uma forma mais simples, externalidade e o efeito externo causado por uma 

atividade de um agente economico Dentro da otica da externalidade do custo 

ambiental, ha a divisao de enfoque deste em bem comum e custo social. Com a 

intencao de tornar mais facil a tomada de decisao dos gerentes das empresas, surge a 

proposta dos custos ambientais. Eles sao tratados de uma forma semelhante ao 

modelo da qualidade total dos produtos, que procura identificar as falhas existentes e 

os custos para a prevencao de problemas provenientes dessas falhas (CAMPOS, 

1996). 

Os custos de qualidade ambiental sao decorrentes da criacao, deteccao, correcao e 

prevencao da degradacao ambiental e podem ser divididos em quatro categorias, 

conforme: 

Hansen e Mowen (2003, p. 49). 
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> Custos de Prevencao Ambiental: sao os gastos com as 
atividades que visam a prevenir a produgao de residuos que 
possam vir a ser jogados no meio ambiente. Por exemplo: 
contratacao de mao-de-obra especializada na area ambiental, 
treinamento e conscientizacao de funcionarios e substituicao de 
materials poluentes; 

> Custos de Deteccdo Ambiental: sao os gastos para observar se 
os produtos e processos da empresa estao cumprindo as normas 
ambientais apropriadas. Como exemplo, e possivel citan 
verificacao de metodos e processos e testes e inspecoes para 
verificagao de parametros poluidores; 

> Custos de Falhas Ambientais Intemas: sao associados a 
eliminacao e gestao de contaminantes gerados no processo de 
producao, mas que ainda nao foram despejados na natureza. Sao 
exemplos: manutencao de equipamento para poluicao e 
tratamento e descarte de residuos, 

> Custos de Falhas Ambientais Externas: sao decorrentes do 
despejamento de residuos no meio ambiente. Podem, ainda, ser 
divididos em custos realizados de falhas externas, que sao os 
custos criados e pagos pela empresa, e os custos nao-realizados 
de falhas externas, que sao os custos sociais. 

A importancia da identificagao e mensuracao dos custos ambientais esta na criagao de 

informagoes para o gerenciamento de custos, programas de qualidade e melhorias 

continuas na empresa, ou seja, essas informagoes tendem a tornar mais claro se um 

investimento e valido e ajudam a identificar possiveis areas de redugao de custos. 

Os custos ambientais podem ter origem nos insumos requeridos para eliminar a 

producao de residuos poluentes durante e apos o processo produtivo, como exemplo, 

citado por Ribeiro e Gratao (2000, p. 4), "produtos quimicos utilizados para purificagao 

das aguas residuais do processo de tintura de tecidos, ou para tratamento dos gases a 

serem expelidos no ar". Podem ainda ser originarios da depreciagao dos 

equipamentos e maquinas utilizados para controle e preservacao do meio ambiente. 

Outra fonte de custos ambientais pode ser a necessidade de tratamento e 

recuperacao de areas degradadas pela acao da oompanhia. 

Ribeiro e Gratao (2000) dizem que, otimizando custos, a empresa garante aumento de 

produtividade e proporciona maior saude financeira, assegurando sua continuidade 

operacional. Necessita ainda, a empresa, oferecer um prego competitivo que pode ser 

conseguido por um custo inferior ao da concorrencia. 

De uma forma geral, os custos ambientais provem dos sistemas de gerenciamento 

ambiental. Os custos ambientais devem ser reconhecidos no periodo em que forem 

identificados pela primeira vez. Em alguns casos um custo ambiental pode estar 

relacionado a danos que ocorreram em periodos anteriores. Por exemplo, danos 

ambientais causados a uma propriedade antes de sua aquisigao, um acidente 
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acontecido em periodo anterior e que agora requer limpeza, disposicao ou tratamento 

de um lixozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA toxica criado em um periodo anterior. 

Uma empresa que reconhece suas responsabilidades ambientais devera diminuir seu 

risco financeira futuro resultants de incidentes ambientais. Ao mesmo tempo, esta 

empresa devera pagar menores premios de seguro em consequencia do menor risco. 

Uma taxa de risco ambiental baixa tambem pode assegurar a empresa menores taxas 

de juros na captacao de recursos. 

Neste sentido, Silva (2003, p. 94) afirma que: 

Acredita-se que o custeamento das atividades de natureza ambiental 
oferece condicoes mais seguras de apuracao dos custos do controle 
ambiental, uma vez que pode-se, com maior objetividade, associar os 
recursos as atividades e estas, por sua vez, aos processos, e dai aos 
produtos/servicos que deles se servem. 

A abordagem dos custos de qualidade ambiental tern o merito de facilitar a 

mensuracao do uso da natureza, tomando o custo ambiental mais tangivel - uma vez 

que os custos sao relativos a atividades realizadas para preservar ou reparar o meio 

ambiente. O fato de este custo ser passivel de medida permite a sua internalizacao 

pelos produtores, influenciando o valor final do bem produzido. (TINOCO E 

KRAEMER, 2008). 

Quanto ao aspecto do posicionamento estrategico, em termos de diferenciacao, 

Wemke (2001, p. 47) diz que "a variavel ambiental pode ser usada, principalmente 

para situar o produto ou a empresa, de forma a distinguir-se dos concorrentes, 

justamente pela enfase na preocupacao ambiental". Wemke (2001) acrescenta que, o 

uso de materials reciclaveis, o financiamento a programas de preservacao do meio 

ambiente, o tratamento de dejetos oriundos de sua propria linha de producao, podem 

servir como sinalizador perante os consumidores, da preocupacao da empresa com a 

questao ambiental. 

Neste sentido, os gestores necessitam identificar e alocar custos ambientais, de 

maneira que as decisoes de investimentos estejam baseadas em custos e beneficios 

adequadamente medidos, para evitar assim, prejuizos futuros a empresa. A 

Contabilidade ambiental e o grande instrumento que auxilia a administracao a tomar 

decisao. Na verdade, ela coleta os dados economicos, mensurando- os 

monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatorios ou de 
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comunicados, que contribuem sobremaneira para a tomada de decisao. (IUDICIBUS E 

MARION, 2002). 

Varias empresas podem ter um profissional trabalhando com Contabilidade. As 

empresas podem economizar recursos, a partir do momento que tiver um responsavel 

para contabilizar custos e beneficios de materia-prima, ela estara otimizando recursos. 

3.10 Indicadores verdes 

Em alguns paises, como Alema, Estados Unidos, Canada, Nova Zelandia, Belgica, 

Suiga, Australia e Ingtaterra dentre outros, as industrias estao fazendo o uso dos 

(Indicadores de Desempenho Ambientais)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Environmental Performance Indicators 

(EPI), para controle e divulgacao de medidas de emissao de residuos na natureza, 

advindos de seus processos produtivos. Os EPI referem-se exclusivamente a cada 

tipo de elemento de forma individualizada, por exemplo, a emissao de gas carbonico 

ou outro poluente qualquer. Esse tratamento individualizado permite que empresas 

interessadas no controle da emissao possam faze-lo, de forma a isolar o controle de 

cada especie de emissao (PAIVA, 2006). 

Segnestam (1999, p. 16) define os indicadores como "quantificadores e simplificadores 

e informacoes de modo que facilitem o entendimento dos problemas ambientais tanto 

pelos tomadores de decisoes como pelo publico externo". 

Observa-se que os EPI sao mensuragoes diretas e indiretas da qualidade ambiental e 

usados na avaliacao da situacao e tendencias das condigoes ambientais. Essas 

tendencias podem referir-se as causas, pressoes resultantes de processos humanos 

ou naturais que afetam o ambiente, o estado ou condigao de recurso, e a resposta ou 

reforgos sociais para minimizar o impacto ambiental. 

Sao compreendidos ainda como instruments que resumam grandes quantidades de 

informagoes complexas em um formato conciso e facilmente compreensivel provendo 

ferramentas que mensurem progresso no atendimento de metas ou marcos. As 

mensuragoes usadas sao parte de um sistema de gerenciamento integrado baseados 

em resultados de metas, marcos, indicadores e estrategias em assunto chave da area 

ambiental (PAIVA, 2006). 

Tratando da importancia de controle da emissao de residuos, Maimon (1996) estima 

que o custo de evitar a emissao de uma tonelada de carbono (na forma de gas 

carbonico) pode ser de aproximadamente US$ 100 por tonelada. Entende-se ainda 

que, devido ao grande aumento ocorrido nos niveis de emissao de gas carbono nos 

paises industrializados, a reducao real sobre as bases estimadas nos anos 90 sera 
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cerca de 5% menor, resultando em um impacto economico positivo da ordem de 

dezena de miJhoes dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dolares por anos. 

Esses numeros constituem poderosas ferramentas no controle das emissoes de 

residuos se bem elaborados, interpretados e utilizados. O controle e a reducao da 

emissao de gases poluentes proposto pelo protocolo de Kyoto possuem como base de 

mensuracao os Indicadores de Desempenho Ambientais (MARTIN e DE LUCA, 1994). 

O uso de indicadores permite uma comparagao da empresa em intervalos temporais 

distintos, assim como comparacoes com empresas da mesma area de atuacao, mais 

de porte diferenciado. Martin e De Luca (1994, p. 255) descrevendo os cuidados que 

devem ser tornados na analise de indicadores, afirmam que, 

Para um estudo racional sobre o desempenho de uma empresa, e 
importante que os indicadores sejam comparados historicamente 
(com os obtidos, na mesma empresa, em periodos anteriores) com os 
padroes estabelecidos (...) e com indices de empresas do mesmo 
ramo e padroes do setor de atividades e economia em geral. 

Um cuidado que deve existir em tais comparacoes e que os indicadores representarao 

uma posicao relativa, sendo esse o objetivo da analise. Nao se devem comparar os 

valores absolutos, que podem ser extremamente diferentes e conduzirem a 

conclusoes incorretas. (MARTIN e DE LUCA, 1994). 

O Quadro 2, mostra alguns indicadores elaborados e sua interpretacao descrita, 

Quadro 2 - Proposicao de eco-indicadores contabeis. 

INDICE FORMULACAO ! RELACAO CASUAL REFLEXO 

Investimentos 
ambientais 
gerais. 

Investimentos em 
prevencao 

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

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

Investimentos 
ambientais 
gerais. Ativos totais 

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

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

Investimentos 
ambientais 
operacionais. 

Investimentos em 
prevencao 

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

Demonstra a preocupacao 
com a qualidade do seu 
parque fabril. 

Investimentos 
ambientais 
operacionais. Ativo imobilizado 

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

Demonstra a preocupacao 
com a qualidade do seu 
parque fabril. 
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Diminuicao do 
patrimonio dos 
acionistas em 
decorrencia de 
fatores 
ambientais. 

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

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

Diminuicao do 
patrimonio dos 
acionistas em 
decorrencia de 
fatores 
ambientais. 

Patrimonio liquido 

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

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

Perdas 
ambientais da 
empresa. 

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

Reflete o grau de 
conscientizacao mediante 
desastre ambiental. 

Perdas 
ambientais da 
empresa. Ativo total 

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

Reflete o grau de 
conscientizacao mediante 
desastre ambiental. 

Custos 
ambientais 
operacionais. 

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

Demonstra investimento da 
empresa na qualidade 
ambiental de seus produtos e 
como essa relacao pode 
afetar seu resultado. 

Custos 
ambientais 
operacionais. Receitas 

operacionais 

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

Demonstra investimento da 
empresa na qualidade 
ambiental de seus produtos e 
como essa relacao pode 
afetar seu resultado. 

Despesas 
ambientais e as 
operacoes. 

Despesas 
ambientais 

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

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

Despesas 
ambientais e as 
operacoes. Receitas 

operacionais 

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

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

Prevencao e 
valor 
adicionado 
gerado 

Gastos totais com 
prevencao 

Relaciona os gastos em 
prevencao com o valor 
adicionado total. 

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

Prevencao e 
valor 
adicionado 
gerado 

Valor adicionado 
total 

Relaciona os gastos em 
prevencao com o valor 
adicionado total. 

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

Remediacao e 
prevencao. 

Gastos com 
remediacao 

Indica a relacao entre 
remediacao e 
prevencao. 

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

Remediacao e 
prevencao. 

Gastos com 
prevencao 

Indica a relacao entre 
remediacao e 
prevencao. 

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

Fonte: Adaptado de Paiva (2006, p. 136) 

Seria extremamente simples o processo de aplicacao desse conjunto de indicadores, 

ou de partes, que poderiam variar de acordo com interesses de cada empresa, caso 

todas as informacoes fossem disponibilizadas ou ainda pesquisadas com facilidade. O 

problema maior reside na nao-divuigacao ou na divulgacao de forma segmentada de 

algunszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA numeros a serem utilizados na composicao e calculo desses indices. (PAIVA, 

2006) 

Os denominadores de todos os indices existem, sao sempre maiores que zero e sao 

divulgados pelas empresas, podendo ser encontrados com relativa facilidade nas 

demonst ra tes contabeis publicadas com excecao do ultimo - Remediacao e 

Prevencao. Os numeradores, no entanto, por dizerem respeito, a numeros 

excluslvamente de gastos ambientais, nem sempre, sao divulgados e, quando o sao, 

isso e feito normalmente de forma incomplete ou partial (MARTIN e DE LUCA, 1994). 
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Portanto, para que sejam calculados, se faz necessario que a empresa divulgue zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

algumas informagoes reJativas ao meio ambiente que servirao como base na geragao 

de dados, que por sua vez trarao subsidios vaiiosos para decisoes que envolvam a 

posicao economica da empresa em sua relacao com o meio ambiente, afetando sua 

posicao presente, mais profundamente o futuro (RIBEIRO, 1992). 

Conforme afirmacao de Ribeiro (1992, p. 131) 

O forrtecimento destas informacoes teria o poder de desencadear 
uma maior alavancagem no processo de controle de qualidade 
ambiental, pois as empresas teriam suas congeneres como 
parametros de comportamento na area ambiental, considerando-se 
os diferentes portes econdmicos, como tambemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a relacao do publico 
interessado; atuaria, tambem, como estimulo a sociedade, de forma 
geral, na prevencao do meio ambiente. 

A comparacao dos indicadores em um horizonte temporal possibilitara uma analise 

horizontal economico ambiental da situagao de determinada empresa, setor ou, talvez, 

fazendo uma breve referenda a contabilidade nacional, comparacao quantitativa 

monetaria entre paises (RIBEIRO, 1992). 

Ribeiro (1992, p. 133) considera o processo de comparacao como de extrema 

relevancia, pois esclarece que tal processo. 

Possui aspectos bastante relevantes, no que diz respeito a uma 
evolucao abrangente e geral de todas as atividades economicas 
quanto ao processo saudavef de produgao de riquezas. O 
fundamental e que se amplie o processo de preservacao e protegao 
do meio ambiente e que a sociedade como um todo possa 
acompanha-lo. 

O acompanhamento economico das atividades e essa mesma relacao com o meio 

ambiente refletirao o reconhecimento ou nao de gastos ambientais por ocasiao de seu 

fato gerador e as consequencias resultantes desse reconhecimento. Caso tenha 

responsabilidade social e consequencia ambiental, isso sera explicitado pelos 

numeros resultantes dos indices, relagoes essas que no decorrer do tempo trarao ao 

publico a real politica de relacionamento ambiental de determinada entidade 

(RIBEIRO, 1992). 

Tais informacoes podem ser coletadas e apresentadas de forma cumulativa e em 

intervalos temporals que melhor satisfazem aos interessados nas demonstragoes 

contabeis, podem ser declarados os pianos, diretrizes e metas da diretoria no que diz 

respeito ao meio ambiente. As evidenciagoes inseridas nas informagoes trimestrais 
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serviriam como uma forma de verificacao se tais pianos estao sendo cumpridos, ou 

mesmozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA para a just/ficativa no caso de cumprimento parcial ou nao-cumprimento 

(RIBEIRO, 1992). 

Ribeiro e Lisboa (2000, p. 11) afirmam que: 

A evidenciacao dos fatores que refletem a interacao da empresa com 
o meio ambiente e fundamental. Qualquer que seja o usuario dessa 
informacao podera esta interessada na identificacao dos riscos e 
eventual descontinuidade e das perspectivas de continuidade, tendo 
em vista as agoes e pressdes govemamentais, da comunidade 
financeira, de credito, e da sociedade em geral. 

A partir dos calculos dos indicadores, identifica-se o relacionamento entre a empresa e 

o meio ambiente proporcionando aos usuarios seu acompanhamento, e isso, 

possibilita tambem que se facam inferencias sobre esta relacao. 

Portanto, a importancia dos indicadores em uma entidade e indispensavel e 

necessario para fundamentar as tomadas de decisoes nos mais diversos niveis e 

areas. E importante que as informacoes sejam claras, para que desta forma, possa 

salientar, revelar e esclarecer eventuais duvidas que por ventura surgir (TINOCO E 

KRAEMER, 2007). 
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4 A N A L I S E DOS R E S U L T A D O S 

Apos apresentagao de alguns conceitos que permeiam o tema Contabilidade 

Ambiental, necessarios na construcao do marco teorico que serviu de base para a 

realizagao desta pesquisa, passou-se a analisar os dados obtidos atraves das 

Demonstragoes Contabeis da Petrobras entre os anos de 2006, 2007 e 2008. Neste 

capitulo sera apresentada um breve historico da Petrobras e a analise dos dados, 

desta pesquisa. 

4.1 Caracterizacao da Empresa estudada 

A Petrobras foi constituida em outubro de 1953, com a aprovagao da Lei 2.004, a 

empresa foi autorizada com o objetivo de executar as atividades do setor petroleo no 

Brasil em nome da Uniao. Conforme conta no sitio da empresa, o Petroleo Brasileiro, 

denominada de Petrobras, iniciou suas atividades com o acervo recebido do antigo 

Conselho Nacional do Petroleo (CNP), que manteve sua fungao fiscalizadora sobre o 

setor. Atualmente, a companhia esta presente em 27 paises. Em 2007, a Petrobras foi 

classificada como a setima maior empresa de petroleo do mundo com agoes 

negociadas em bofsas de valores, de acordo com azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Petroleum Intelligence Weekly, 

publicacao que divulga anualmente o ranking das 50 maiores e mais importantes 

empresas de petroleo. 

No inicio de 2008, a Petrobras foi reconhecida atraves de pesquisa da Management & 

Excellence (M & E) a petroleira mais sustentavel do mundo. Na parte de recursos 

humanos, a Petrobras e uma das empresas brasileiras que mais valoriza o seu capital 

humano. A Petrobras acredita que a fungao de uma empresa nao se resume em dar 

lucro e emprego, pagar impostos e cumprir lets. Por isso, todos os procedimentos de 

informacao e seguranca em seu piano estrategico A Petrobras ainda oferece 

oportunidades de progressao na carreira, remuneragao nos padroes do mercado, 

beneficios educacionais, piano de saude, alem de ser uma empresa mundialmente 

reconhecida pela qualificagao de seu corpo tecnico, que totalizou em 2006 mais de 

sessenta e dois mil trabalhadores, passando para 74.240 pessoas em 2008. 

Nessa circunstancia, percebe-se que a Petrobras a cada periodo pode estar ganhando 

mais espago no mercado por consequencia de investimentos bem aplicados em 

projetos de conservagao e preservacao do meio natural, como tambem valorizagao na 

area de seguranca, saude e recursos humanos. 
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4.2 Indicadores de d e s e m p e n h o ambiental da Petrobras. 

O uso dos indicadores de desempenhos ambientais permite que a empresa evidencie, 

analise e compare os riscos e rentabilidades inerentes a cada investimento, alem de 

gerar informacoes necessarias para o controle da qualidade ambiental, facilitando 

assim, que nao venha a existir prejuizos futuro.(RIBEIRO E LISBOA, 2000). 

Portanto, observa- se que os indicadores sao ferramentas fundamentals na gestao 

empresarial, uma vez que, simplifies e facilita o entendimento dos problemas 

ambientais ocorridos durante o periodo, atraves da objetividade das informacoes 

evidenciadas no Balanco Social da empresa. 

4.2.1 Investimentos Ambientais Gerais 

Esta variavel representa a proporgao de investimentos realizados em Ativos 

Ambientais em relacao ao total do Ativo, no periodo analisado, percebe-se que a 

Petrobras apresentou um percentual de 0,78% no primeiro ano, 0,85% no segundo e 

0,63% no periodo seguinte. Portanto, os gastos em agoes ambientais realizados por 

esta empresa em relacao ao Total dos Ativos apresentou uma evolugao e queda 

dentre os periodos analisados. 
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Grafico 1 - Investimentos Ambientais Gerais 

Fonte: Petrobras 

A partir do Grafico 1, pode-se observar que este indice variou em 9,34% para mais 

quando comparados 2006 e 2007. Esta informacao evidencia o quanto a Petrobras 

contribuiu de forma ampla nas agoes de melhoria na gestao de emissoes 

atmosfericas, redugao de teor de contaminantes, consumo de agua e energia, entre 
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outros. Ja em 2008 estes investimentos cairam em 25,76%, quando comparados os 

anos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2007 a 2008. 

4.2.2 Investimentos Ambientais Operacionais 

Sobre a proporgao dos investimentos em conservacao e manutencao do meio 

ambiente sobre o valor da estrutura fabril da empresa expostos nos Grafico 2, pode-se 

inferir que estes gastos de ambiental representou 1,23% da sua estrutura operacional 

no ano de 2006 ,1,41 % em 2007 e 1,66% no ultimo ano. 
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Grafico 2 - Investimentos Ambientais Operacionais 

Fonte. Petrobras 

Observa-se no Grafico 2, que os investimentos em agoes que promovam o meio 

ambiente evoluiram em todos os periodos analisados. Isto evidencia que a proporgao 

dos investimentos em conservagao e manutengao do meio ambiente em relagao aos 

gastos com projetos de recuperagao de areas degradadas, de reflorestamento, etc; 

realizados na estrutura fabril da Petrobras aumentou em 14,77% nos anos 2006 a 

2007 e 17,22% em 2008. Diante disto, pode-se afirmar que a preocupacao com a 

qualidade ambiental da sua estrutura de produgao vem evoluindo a cada ano atraves 

do aperfeigoamento da sua estrutura fisica, evidenciados nos Balangos Sociais. 

4.2.3 Custos e Despesas Ambientais Operacionais 
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Este indicador representa a proporcao de custos e despesas ambientais sobre as 

Despesas Operacionais. No periodo analisado, a Petrobras mostrou umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA percentual de 

3,25% no primeiro ano 5,36% no segundo e 3,28% no terceiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 3 - Custos e Despesas Ambientais Operacionais 

Fonte: Petrobras 

Observa-se no Grafico 3, que este indicador ambiental nos primeiros dois anos variou 

em 65,10%% . Ja no periodo seguinte houve uma queda de 38,88%. Diante disto, 

pode-se afirmar que a empresa se preocupou mais com as questoes ambientais em 

2007 com investimentos em equipamentos para controle de poluicao do meio 

ambiente, projetos de defesa de crianca e adolescente. 

4.2.4 Prevencao e Valor Adicionado Gerado 

De acordo com os dados disponiveis nos relatorios analisados, o indicador que 

representa a proporcao de gastos totais com prevencao sobre o valor adicionado 

gerado da Petrobras, mostrou um percentual de 1,16% no primeiro ano 1,65% no 

segundo e 1,39% no terceiro periodo, portanto, os gastos na prevencao de problemas 

ambientais tambem apresentou uma evolugao entre os dois primeiros anos analisados 

e em seguida um queda. 

3.28% 

2008 

is. 
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Grafico 4 - Prevencao e Valor Adicionado Gerado 

Fonte: Petrobras S/A 

Observa-se no Grafico 4, esta variavel apresentou um aumento de 41,42% entre os 

anos de 2006 e 2007, e em seguida uma queda de 15,21% no ultimo ano analisado. 

Os gastos relacionados com prevencao de problemas ambientais sao referentes as 

agoes de equipamento e sistema de controle e poiuicao, recuperacao de areas 

degradadas, entre outros. 

4.2.5 Investimentos em meio ambiente por quantidades de trabalhadores 

Este ultimo indicador calculado representa o valor medio gastos em agoes e 

programas que promovam o meio ambiente pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA empresa por cada trabalhador, 

podendo assim, servir como um indice para avaliar o grau de eficiencia verde da 

organizacao. A Petrobras mostrou um valor medio de R$ 22,55 por empregado no 

primeiro ano, R$ 28,67 no segundo e R$ 26,58 no terceiro, portanto, os gastos com 

investimentos por quantidade de trabalhadores para preservacao do meio ambiente 

variaram para mais e menos nos periodos analisados. 
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Grafico 5 - investimentos em Meio Ambiente por quantidades de trabalhadores 

Fonte: Petrobras S/A 

De acordo com o Grafico 5, o valor medio investido no meio ambiente por trabalhador 

pela Petrobras aumentou 27,15%, comparando os anos 2006 e 2007 e diminuiu em 

7,29% no ano de 2008. De acordo com o Balanco Social da Petrobras no primeiro ano 

existia 62.266 trabalhadores, no segundo 68.931 e no terceiro 74.240, percebe-se que 

a empresa a cada periodo analisado vem aumentando na area de recursos humanos, 

porem o valor de investimento em meio ambiente nao seguiu esta mesma proporcao 

de variacao, sendo assim, esses sao os motivos do comportamento deste grafico. 

m 
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5 C O N S I D E R A C O E S 

Apos analise dos dados, inferi-se que o ambiente extemo ou mercado e um fator 

contingencial que estabelece parametros, limites, propostas e desafios que tern que 

ser interpretados e tornados significativos, de acordo com a escala de valores e 

crencas da organizacao. 

E por meio da construcao da realidade por parte da organizacao que os parametros e 

desafios do mercado adquirem significados e estruturam decisoes e acdes, que serao 

favoraveis ou nao, rentaveis ou prejudiciais a saida da empresa, conforme o nivel de 

ajustamento dessa construcao aos limites e acao seletiva do meio ambiente. 

A preocupacao em otimizar os recursos e melhorar a qualidade dos processos na 

obtencao dos produtos conceitua-se por eficiencia (produto /recursos consumidos). 

Em contrapartida, a eficacia pode ser conceituada como a preocupacao em conseguir 

o maior valor possivel para o produto junto ao mercado (valor conseguido /produto 

obtido). 

Essa linha de raciocfnio permitiu uma compreensao do funcionamento de uma 

organizacao em relacao ao contexto ambiental no qual esta inserida, para estabelecer 

uma tipologia de organizacoes com base na analise das caracteristicas que 

apresentam em funcao de seu setor economico. Embora seja necessario reconhecer 

que cada organizacao tern suas caracteristicas particulares, toma-se extremamente 

util agrupar empresas que, genericamente tern caracteristicas similares, para verificar 

o funcionamento dos blocos das organizacoes e o comportamento das forcas 

competitivas dentro de cada conjunto deste. E mediante tais observacoes empiricas 

que se constata a existencia de diferentes tipos de empresas, instituicdes e outras 

formas juridicas de entidades. Tal constatacao e de extrema importancia, uma vez 

que, para cada tipo de organizacao, existem tecnicas e tecnologias mais eficazes a 

melhoria do desempenho da gestao ambiental e responsabilidade social. 

O objetivo deste trabalho foi verificar o comportamento do desempenho ambiental da 

Petrobras atraves de indicadores verdes.com a finalidade de anatisar a variacao de 

cada um nos periodos 2006 a 2008. 

A realizacao do estudo fundamentou - s e tambem em conhecimentos de literaturas 

existentes sobre o assunto e no site da Petrobras. Para atingir os objetivos, com os 

dados coletados foram feitos calculos e comentarios sobre as informacoes. Atraves 

desta analises foi possivel identificar a variacao para mais e menos a cada indicador 

estudado. 
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Diante deste estudo chega a conclusao que a Petrobras esta investindo a cada ano 

em projetos que contribui para a preservacao e conservacao do meio natural. No anos 

de 2006 a 2007, percebe-se que estas variacdes aumentaram. Ja no periodo seguinte 

houve uma queda em alguns indicadores ambientais estudados. 

Portanto recomenda-se a partir desta pesquisa que a empresa deve analisar qual a 

consequencia desta queda no ano de 2008 em alguns indicadores analisados, para 

que nao venha futuramente prejudicar o sistema operacional da empresa. 
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" i t * w ' 

Num ero t o t a l de acidentes de t rabalho ' V> 0 ) 4 3 7 4 1 4 

Os projetos socials e ambientais desenvotvidos pela empresa 
f o ra m deftnidos por: ©  (>d.recSo 

(x) drecSoe 
gcencos 

(}todos(as) 
enipregadcs(as) ()direc5o 

(x)dire$aoe 

gertncas 
<)todos(as) 
errf)! Bgadoias; 

Os padroes de seguranca e salubridade no ambiente de 
t rabalho  f o ram def inidos por: 0) 

()todos(as) 
empreg3<3os(as) Qtodosfo) fGpa 

(x)cirec3oe 
ger£ ooas 

(}todos(a:) 
empreg.>dos(as) Qt o d b s ^ u ) «Op a 

Quanto a l iberdade sindical, ao d i rei t o de negociacao colet iva e a 
representacao interna dos(as) t rabalhadores(as), a empresa: 0) QnSoseenvolve 

( } seg j e as ncmab 
dsOIT 

(x) mcentrae segue 
aOiT (}naoseenvolvera 

Qsegu<raras 
norma' i da Oil"  

(* )incentrvaiae 
seguMaCXT 

A previdencia privada contempla: <V" 0 ©  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 <brejt6  
( >di re^3 o« (x)todoj(as) 

empregadosfas) gerencas empregadosCas) 

A part icipacao dos l ucrosou resul tados contempla: ©  C)ciirec3o 
( ) d i rec t e 
gererioas 

(x)torfos(as) 
empregado5(as.; ger^rxias 

Vx)rodo^as) 
err>pre<radcs(as) 

Na selecao dos fornecedores, os mesmos padrdes £ t i c o s e de 
responsabi l idade social e ambiental adotados pela empresa: ©  

(}n5os3o 
consideradoc ()s3o$ugcndcs <x)s3 oe»g! dos 

()raoserao 
consideracos OserSojugendO:. (x)serSoexigidoi 

Quanto a part icipacao de empregados(as) em programas 
de t rabalho voluntano, a empresa: 0) (}n3oseemofce ( ) apoia 

Qt )oqpnae 
inceniiva ( ) nSo se snvoiveri Oapoiarj 

(^oiganirarie 
Incentivari 

Numero t o t a l de reclamacfles e cri' ticas de 
consumidores(as): CPO CO 

na empresa 
18.653 21 

na .ijstica na empresa 
3.000 

noProcon 
0 

naJusti^a 
0 

% de reclamacdes e crftkras atendidas ou solucionadas: (PO ©  
na er .p i »sa 
99.68% 

noPrc>cor. 

4.76% 
na Justvja 

0 % 

naernpresa 
99.7% 

noP' ocon naJui t «;a 

Valor adicionado t o t a l a d ist ribui r (em m i l R$): Em 2 0 0 6 : 120 .694 .637 Em 2 0 0 6 : 108 .240 .825 

Dist ribuicao do Valor Adicionado (DVA): 
60% govern©  
7% joonistas 

8%coiaboradores(as) 
9%ten:eiros 1696 i^tido 

5996governo 
7%acionsras 

9%colaix5r3dores(as) 
9%terce-ros 16%retido 

7 - OU T R A S I N F OR M A C OES 

" ) CNPJ: 3300016 / / 000*  -0 1 -Setor economico: lndust ria/ Pet r6 leo, Gas e Energia - UP- da sede da empresa: Rio de Janeiro 

2 ) Para esclarecimentos sobre as informacdes declaradas: Telefone (2 1 )3 2 2 4 -1 0 0 9 - E-mai lcomunicacao@petrobras.com.br 

3 ) Esta empresa n3o ut i l iza mab-de-obra in' ant i l ou t rabalho escravo, nSo tern envolvimento com prost i t u i cao ou exploracao sexual de crianca ou adolescente e n3o esti 

envolvida com corrupcSo. 

4 ) Nossa empresa valoriza e respeita a divcrsidade interna e externamente. 

I. Inclui os invest imento d o Programa Petrobras Jovem Aprendiz, que total izam R$ 2 5 .3 2 0 . 

II. Inclui o repasse ao f undo para a Infancia e a Adolescencia (FIA) e projetos vol tados agarant ia dos d i rei tos da crianca e do adolescente. 

Hi. Dados da Petrobras Cont roladora de empregados admi t idos por processo selet ivo publ ico 

IV. Inf ormacoes da Petrobras Cont roladora. 

V. A Pet robras in iciou o Censo Interno no final de 2 0 0 6 ,o qual ainda nao ' oi conclufdo. Por essa razao, os dados reportados sac relat ivos h pesquisa de 2 0 0 4 , mas serao 
atual izados assim que os resul tados f o rem tabulados. 

VI. Urn novo piano de cargos e salarios para os empregados da Companhia est £ cm fase de elaboracao fcm vi rt ude da ncgocia?ao quo ainda t ranscorre c pela possibi l idade 
de existencia de i m p a a o neste indice, a mensuracSo da meta para a relacao ent re a maior e a menor remuneracao para 2007 fo i determinada como equivalente a atual , 
considerando-se esse valor com o l im i te maximo admi t ido. 

VII. Numero de acidentados com af astamento de t rabalho por mi lhao de homens-hora de exposicSo ao r isco. abrangendo empregados p roprios e de empresas 
cont ratadas. Para 2 0 0 7 , o numero de acidentados estat ist icamente esperado £ baseado numa p revi sio de 563 mi lbdes de homens-hora de exposicao ao risco e no l im i te 
maximo admissfvel previsto para a Taxa de F-reqiJencia de Acidentados co m Afastamento - TT-C A 

VIII. A Companhia c s t i negociando urn novo modelo de previdencia complementar j un t o aos empregados que dispde do Piano Petros. Os novos empregados d ispdem 

de urn seguro de vida. cont rat ado e custeado pela Petrobras, que possui vigencia at<§ que seja aprovada a nova proposta em fase f inal de t rami tac3 o na Secretana de 

Previdencia Complementar. 

IX. Ate 2 0 0 5 . os dados reportados eram apenas do SAC da Pet robras Cont roladora. A part i r de 2 0 0 6 . passou a inclui r o quant i t at i ve de reclamacoes e crft icas recebidas 

pela Petrobras Dist ribuidora. A meta para 200 /  cont em somente a est imat iva do SAC da Petrobras Cont roladora. 

(i ) N § o audi tado 

As notas e:<piicati vas s3o parte integraiite das dcmonstiacoes comabcis 

Oi 
-O 

o 
u 
t/ 1 
QJ 
O 
C » zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1/1 

c 
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BALANgO PATRIMONIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Exerci c i os f i n d o s e m 31 d e d ezem b ro d e 2 0 0 6 e d e 2 0 0 5 
(EM MLHARES DE REAIS) 

J2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0 ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a 

so 
* • > 
c 

J2 
0 ) 

a 

so 
* • > 
c 

C O N S O L I O A D O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
HHHH C O N T R O L A D O R A J2 

0 ) 
a 

so 
* • > 
c 

A T I V O N OT AS 2 0 0 6 2 0 0 5 2 0 0 6 

J2 
0 ) 

a 

so 
* • > 
c C i r c u l a n t e 

C
o

 

Dlsponibi l idades 4 2 7 .8 2 9 .1 0 5 2 3 .4 1 7 .0 4 0 2 0 .0 9 8 .8 9 2 1 7 4 8 1 .5 5 5 

i/ l 
OJ 

Deposi tos vinculados 8 5 2 2 9 

o Contas a receber, Ifquidas 5 1 4 .4 1 2 .1 5 9 14 .143 .064 1 0 .3 7 6 .3 5 6 10 .676 5 7 8 

H3 
Dividendos a receber 6a 4 7 .4 6 2 41-907 7 7 7 593 9 4 5 6 7 6 

i/ l 
C Estoques 7 15 .941 .033 1 3 .6 0 6 6 7 9 12 9 6 8 .7 4 0 10 .337 .565 

Impostos, cont ribuicoes e part icipacoes 13a 6 -825 .757 6 .550.997 4 .381 .752 4 .037 .175 

OJ 
D 

Despesas antecipadas 9 9 3 ,1 7 7 9 4 1 .0 1 6 6 6 9 8 9 2 6 8 0 .7 8 7 

Out ros at ivos ci rculantes 1 .165.430 1 .4 4 4 2 5 8 170 .573 5 3 5 .3 9 5 

67 .219 .423 6 0 2 3 5 .1 9 0 4 9 .4 4 3.798 4 4 6 9 4 7 3 1 

N a o c i r c u l a n t e 

Re a l i za ve l a  l o n g o p r a z o 

Contas a receber, Ifquidas 5 1.--22.336 1 .5 8 7 7 7 1 3 4 .5 1 0 2 6 1 2 8 151.479 

Conta pet r6 leo e alcool - SI N 8 7 8 5 .7 9 1 7 6 9 .5 2 4 7 3 5 .7 9 1 7 6 9 .5 2 4 

TTtulos e valores m ob i l i i r i os 9 4 0 9 .5 3 1 6 1 8 .0 9 1 S.062 7 .601 

Projetos est ruturados 10a 9 2 7 .8 3 0 5 6 9 ,0 3 0 

Ad iantamentosa fornecedores 7 0 6 .7 4 6 6 8 4 2 3 5 5 6 4 2 6 6 6 8 4 .2 3 5 

Dep6 si tos judiciais 11 1 7 5 0 .1 1 9 1 .818.185 1.438 3S4 1.443.834 

Invest imentos em empresas privat izaveis 1 2 d 3 .228 3 4 5 4 1 3 6 6 1.475 

Despesas antecipadas 1.838.778 1 .362.800 3 1 9 .9 5 3 1.060.967 

Ad iantamento para piano de pensSo 1 .2 4 2 2 6 8 1.205.358 1 2 4 2 2 6 8 1 2 0 5 .3 5 8 

Impostos e cont ribuicao social d i feridos 18c 6 .398 .532 4 .3 3 7 .3 6 1 3 7 6 2 .4 5 7 2 .3 3 3 .6 4 1 

Emprest imos compulsorios ELET ROBRAS 203 .723 1 1 7 .8 1 1 1 1 5 .9 2 3 1 1 7 .8 1 1 

Estoques zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 4 6 4 7S3 4 9 2 .7 7 7 4 6 4 .7 8 3 4 9 2 .7 7 7 

Out ros at ivos realizaveis a longo prazo 1.434.671 1 1 0 4 .8 6 1 544 .332 7 6 3 .8 1 8 

16 .360 .511 14 .102 .228 4 5 .1 8 4 .6 7 6 3 7 .6 0 1 .5 5 0 

I n v e s t i m e n t o s 1 2 b 4 .755 .143 2 2 8 0 .7 0 2 2 2 .7 7 6 5 0 6 2 0 366 .625 

I m o b i l i z a d o 13 115 3 4 0 .7 9 8 1 0 0 8 2 4 .3 6 5 5 8 6 8 2 2 3 6 4S.187 .534 

I n t a n g i 'v e l 14 4 4 1 3 .9 3 9 4 .604 .989 2 .778 .773 2 5 8 4 .5 3 1 

D i f e r i d o 2 .4 4 8 .3 1 0 1 .473.634 7 4 8 .5 6 5 5 7 8 .1 7 5 

143 .318 .706 123 2 8 5 .9 1 8 1 3 0 .1 7 0 7 5 6 1 0 9 3 1 8 .4 1 5 

2 1 0 .5 3 8 .1 2 9 183 .521 108 i 79 6 1 4 5 5 4 1 5 4 .0 1 3 .1 4 6 

A i notas expBcativas sic- pane integrants das demon strac<5«s cont jbeis. 
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C O N S O L I D A D O C O N T R O L A D O R A 

PASSI V O N OT AS 2 0 0 6 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 5 

C i r c u l a n t e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Financiamentos 15 1 1 .9 2 2 .3 0 1 8 .5 8 9 .6 2 9 1.141.352 1 .499.012 

Juros sobre f inanciamentos 5 8 9 .9 7 5 1 .9 1 3 3 6 9 138 .093 1 5 6 .7 0 9 

Fornecedores 11 .510 .166 8 .976 .359 2 8 .9 0 0 .4 5 9 2 4 8 6 5 .1 1 5 

Impostos, cont ribuicoes e part icipacoes 1 8 b 8 .413 .040 8 .931 .341 6 .854 .934 7 .292 .508 

Dividendos propostos 7.S96.669 7 .017 .843 7 .896.669 7  0 1 7 .8 4 2 

Projetos est ruturados lOd 3 4 .1 6 3 2 8 .1 3 5 1 .5 6 5 2 9 6 2 .4 2 1 .8 0 6 

Provisao para piano de pens3 o 19c 4 1 4 .8 2 1 4 8 2 .9 4 2 391 .783 4 6 1 .3 4 8 

Salarios.feriaseencargos 1.451.660 1.196.281 1.137.832 9 7 8 2 2 2 

Provisao para cont ingencias 22a 5 4 0 0 0 1 6 7 .6 4 5 5 4 .0 0 0 167 .645 

Adiantamento de cl ientes 1 .991.177 1 .626 .854 1.119.891 1 .054.783 

Out ras contas e despesas a pagar 3 8 6 9 .4 5 1 3 .429 .752 1 .596 .720 1 .780.189 

4 8 .1 5 7 .4 2 3 4 2 .3 6 0 .1 5 0 5 0 .7 9 7 .0 2 9 4 7 .6 9 5 6 8 0 

N a o C i r c u l a n t e 

Financiamentos 15 3 1 .5 4 2 .8 4 9 3 4 4 3 9 .4 8 9 5 .0 9 4 2 2 3 6 .408 .872 

Subsidiarias.controladas e coligadas 4 6 .5 5 5 3 9 9 5 4 2 .506 .957 1 9 2 5 .0 4 6 

Impostos e cont ribuicao social d i f eridos 18c 9 .116 .271 8 .4 6 1 .7 2 1 7 .522 .436 6 .270 .290 

Provisao para piano de pensSo 19c 3 .047 .799 1 .3 9 8 3 6 0 2 .777 .134 1 .7 4 9 0 3 6 

Provisao para piano de saude 19c 8 .419 .171 7 .030 .939 7 .769.189 6 .477 .127 

Provisao para cont ingencias 22a 5 1 3 .8 3 0 614 5 6 3 190 .671 2 2 5 .2 5 1 

Provisao para desmantelamento de areas 3 .148 .39S 1.969 0 7 2 2 9 7 9 .0 3 1 1.807.730 

Out ras contas e despesas a pagar 1.126.363 1 2 5 9 .4 9 1 595 5 0 0 7 5 0 .8 4 8 

5 6 .9 6 1 2 8 1 5 5 .7 1 3 .5 9 4 2 9 .4 3 5 .1 9 1 2 5 .6 1 4 2 0 0 

R e s u l t a d o d e e x e r c f c i o s f u t u r e s 4 ! 3 3 7 8 4 8 3 .2 7 4 

P a r t i c i p a c a o d o s a c i o n i s t a s n a o c o n t r o l a d o r e s 7 .475 .399 6 .178 .854 

P a t r i m d n i o I f q u i d o 

Capital r e a t a d o 4 8 .2 6 3 .9 8 3 3 3 .2 3 5 4 4 5 4 8 .2 6 3 .9 8 3 3 3 2 3 5 .4 4 5 

Reservas de capi tal 3 7 2 .0 6 4 372 .064 3 7 2 .0 6 4 3 7 2 .0 6 4 

Reserva de reavaliacSo 6 6 .4 2 2 6 0 .1 2 0 6 6 .4 2 3 6 0 .1 2 0 

Reservas de lucros 4 8 .8 2 3 .1 7 9 4 5 .1 1 7 .6 0 7 5 0 .6 7 9 .8 6 4 47 .035 .637 

9 7 .5 3 0 .6 4 8 7 8 .7 8 5 .2 3 6 99 .332 .334 3 0 .7 0 3 .2 6 6 

2 1 0 538 .129 183 .521 .108 179 6 1 4 .5 5 4 154 .013 .146 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ul zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"QJ 

O 

u zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
hi 
<D 
O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1X5 

C 
O 

E 
CO 

Q 
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DEMONSTRAgAO DO RESULTADO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ex e rc ic ios f i n d o s e m 31 d e d e z e m b r o d e 2 0 0 6 e de 2 0 0 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
; EM  M I LHARES D E REAI S . EXC LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ro LU CRO P O RzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AO\ C D O CAPI TAL I N TEGRALI ZAD C) 

C O N S O L I D A D O C O N T R O L A D O R A 

N OT AS 2 0 0 6 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 5 

Re c e i t a o p e r a t i o n a l b r u t a 

Vendas 

Produt os 2 0 5 .1 8 1 .7 7 6 1 7 7 .5 9 5 .3 2 4 1 6 1 .8 6 8 .0 4 8 1 4 3 2 7 6 .5 4 9 

Servicos, principalmente fretes 2 2 1 2 6 1 1 .469 .960 3 5 7 9 2 5 3 9 9 .1 8 1 

2 0 5 .4 0 3 .0 3 7 1 7 9 .0 6 5 2 8 4 162 2 2 5 .9 7 3 1 4 3 .6 6 5 7 3 0 

E n c a r g o s de v e n d a s (4 7 .1 6 4 .2 1 8 ) (4 2 .4 6 0 .2 0 6 ) (4 2 5 0 3 .1 7 3 ) i-?34  ? 7 : 4 , 

R e c e i t a o p e r a t i o n a l I f q u i d a 1 5 8 .2 3 8 .8 1 9 1 3 6 6 0 5 .0 7 8 1 1 9 .7 1 7 .8 0 0 105 .822 .526 

Custo dos produtos e servicos vendidos (9 4 .6 6 5 .8 4 2 ) (7 7 .1 0 7 9 4 6 ; (6 5 .7 9 8 .4 4 9 ) (5 7 5 1 2 .1 1 3 ) 

L u c r o b r u t o 6 3 5 7 2 .9 7 7 5 9 .4 9 7 .1 3 2 5 3 .9 1 9 351 4 8 .3 1 0 .4 1 3 

O u t r a s r e c e i t a s ( d e s p e s a s ) o p e r a c i o n a i s 

Vendas (5 .7 9 0 .6 4 8 ) (5 .4 7 7 4 1 9 ) (4 .9 7 5 .4 0 2 ) (4 .1 9 5 .1 5 7 ) 

F-inanceiras 

Despesas 1 6 (3 7 2 0 .3 4 7 ) (4 .5 6 4 .7 7 3 ) (2 2 2 6 .4 6 2 ) (2 .2 4 2 6 5 3 ) 

Receitas 16 2 .378 .793 1 .351 .410 3 .038 .657 2 .369 .097 

Variacoes monetarias e cambiais, Ifquidas 16 9 .359 3 7 0 .5 3 6 (7 7 8 .2 7 7 ) (1 .1 8 7 2 3 3 ) 

Gerais e adminisi rat ivas 

Honorari osda Di retoria c do Conselho de Administ racao (3 1 .0 3 5 ) (2 8 .8 4 5 ) (3 .8 9 8 ) (4 .0 8 9 ) 

De administ racao (5 7 5 7 .1 3 0 ) (5 .4 0 1 .9 5 3 ) (3 .9 6 2 .9 6 8 ) (3 .4 4 9 6 6 4 ) 

Tributarias (1 2 6 2 9 3 6 ) (8 9 5 2 0 8 ) (6 7 9 .7 5 6 ) (4 4 3 .4 1 5 ) 

Custos com pesquisas e desenvolvimento t ecnologico (1 .5 7 9 .7 1 1 ) (9 3 4 .6 0 0 ) (1 .5 6 8 .9 4 6 ) (9 2 2 .6 2 7 ) 

Perda na recuperacSo de at ivos (4 5 .0 6 3 ) (1 2 6 .0 3 2 ) (4 0 3 9 5 ) (4 9 .3 6 3 ) 

Custos exp loratorios para ext raci o de pet r6 leo e gas (2  0 3 6 .8 3 8 ) (2 2 2 2 .7 9 2 ) (1 .1 1 8 .8 3 9 ) (1 .8 7 6 .4 1 1 ) 

Pianos de pensao e saude (1 .9 4 0 .5 8 2 ) (2 .0 1 1 .0 1 6 ) (1 .8 2 3 .3 9 1 ) (1 .8 8 8 .9 0 ? ) 

Out ras despesas operacionais, Ifquidas 17 (2 .8 9 1 .1 3 2 ) (2  6 2 6 .4 1 9 ) (2  4 2 8 .1 1 0 ) (2 6 9 2 .0 6 2 ) 

(2 2 .6 6 7 2 7 0 ) (2 2 .5 6 7 .1 1 1 ) (1 6 5 6 7 7 8 7 1 (1 6 5 9 2 4 9 0 ) 

P a r t i c i p a c o e s e m s u b s i d i a r i a s e  c o l i g a d a s 

Resultado de part icipac5 es em invest imentos relevantes 1 2 b (2 3 3 2 1 5 ) (2 5 0 .1 2 4 ) 4 2 3 .9 9 5 1 7 8 2 0 2 3 

L u c r o o p e r a c i o n a l 4 0 .6 7 2 4 9 2 3 6 .6 7 9 .8 9 7 3 7 7 7 5 .5 5 9 3 3 .4 9 9 .9 4 6 

De spe sa s n a o -o p e r a c i o n a i s (6 6 .9 5 0 ) (1 2 4 5 3 1 ) (1 1 1 .6 5 0 ) (1 9 9 .9 8 2 ) 

L u c r o a n t e s d a c o n t r i b u i c a o s o c i a l , d o i m p o s t o 
de r e n d a , d a s p a r t i c i p a c a o d o s e m p r e g a d o s e  
a d m i n i s t r a d o r e s e  d a p a r t i c i p a c a o d o s a c i o n i s t a s n a o 
c o n t r o l a d o r e s 4 0 .6 0 5 .5 4 2 3 6 .5 5 5 .3 6 6 3 7 .6 6 3 .9 0 9 33 .299 9 6 4 

Cont ribuicao social 18e (3 .1 0 4 .5 7 6 ) (2 .8 4 5 2 4 4 ) (2 8 8 3 .1 9 1 ) (2 4 6 6 .0 3 3 ) 

Imposto de renda 18e (8 7 9 1 .3 2 5 ) (7 9 5 6 .9 1 2 ) (7 7 2 4 .5 4 5 ) (6 .5 3 7 .7 9 9 ) 

L u c r o a n t e s d a s p a r t i c i p a c o e s d o s e m p r e g a d o s e 
a d m i n i s t r a d o r e s e  da p a r t i c i p a c a o d o s a c i o n i s t a s n a o 
c o n t r o l a d o r e s 2S.709 .141 2 5 .7 5 3 2 1 0 27.0567173 2 4 2 9 6 0 8 2 

Part icipacfles dos empregados c administ radores 2 0 (1 .1 9 6 .9 1 8 ) (1 .0 0 5 .5 6 4 ) (9 9 3 .0 0 0 ) (£ 4 6 0 0 0 ) 

L u c r o a n t e s d a  p a r t i c i pa c a o d o s a c i o n i s t a s n a o 
c o n t r o l a d o r e s 2 7 .5 1 2 2 2 3 2 4 .7 4 7.646 2 6 0 6 3 .1 7 3 23 .450 .082 

Part icipacao dos acionistas n3o cont roladores (1 .5 9 3 .3 0 3 ) (1 .0 2 2 .9 2 3 ) 

L u c r o I f q u i d o d o e x e r c f c i o 2 5 .9 1 8 9 2 0 2 3 7 2 4 .7 2 3 2 6 .0 6 3 .1 7 3 23 .450 .082 

L u c r o I f q u i d o p o r a c a o d o c a p i t a l i n t e g r a l i z a d o 

n o f i m d o e x e r c f c i o - RS 5 ,91 5 ,41 5,94 5,35 

AS n-jtas expbcactvaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ?3o parts intsgrame das den)ci;:sta<?ies contabels. 
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NOTAS EXPLICATIVAS AS D E M O N S T R A T E S CONTABEIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Consolidadas e da Controladora) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E m 31 d e d e z e m b r o d e 2 0 0 6 e  d e 2 0 0 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
( EM  M I LH ARES D E R EAI S ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ul 

OJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n 

I  
o 

u 
t o 
OJ 
o 
U"  
rp 

4—'  

c 

OJ 

2 8 S e g u r a n g a , m e i o 
a m b i e n t e e  s a u d e 

2 9 R e m u n e r a c a o 
d e d i r i g e n t e s e  
e m p r e g a d o s d a 
C o n t r o l a d o r a 
( e m r e a i s ) 

Ameihoracont inuada do desempenho ambiental da Petrobras, tal 

corao defmida em seu Piano Estrategico, esta associada a imple-

ment acao de dois grandes programas - o de Seguranca de Processo 

(PSP) e o de Excelencia em Gestao Am b ient a l e Seguranca 

Operaciona!  (Pegaso). 

Os invest imentos no Pegaso, em 2 0 0 6 , somaram aproxi -

madamentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R$ 1 .223.000, i nclu indo R$ 373.000 da subsidiaria 

Transpetro. 

O Piano de Cargos e Salarios e de Beneficios e Vantagens da 

Petrobras e a legisiacao especifica estabeiecem os cri terios para 

todas as remuneracpes atribuidas pela Companhia a seus dirigen-

tes e empregados. 

No exercicio de 2 0 0 6 , a maior e a menor remuneracoes 

atribuidas a empregados ocupant.es de cargos permanentes, rela-

t ivas ao mes de dezembro, foram de R$ 39 .404,74 e R$ 1.085,66 

(R$ 3 6 .8 7 1 ,6 6 e R$ 8 6 7 ,8 2 em 2 0 0 5 ), respect i vamente. A 

remuneracao media no exercicio de 2006 f o i de R$ 6 .262 ,56 

(R$ 6 .181,14 em 2 0 0 5 ), 

Com reiacao a dirigentes da Companhia, a maior remune-

racao em 2006, ainda tomando-se por base o mes de dezembro, 

correspondeu a R$ 45.315,45 (R$ 42.402,40 em 2 0 0 5 ). 
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Ut ionndcws Cc «»p t em era a K: sssLX«m sB a ; OM COntSPas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Balanco Social 
Exei ciclos findos em 31 dft dezembro de 2007 e de 2 0 0 6 
(Em rottharesdeReais) 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - BASE DE CALCULO 2 0 0 7 2 0 0 6 

Receita Hojjtda consot idada (RL) 1 5 8 .2 3 8 .8 1 9 1 

Resultadp operat i onal consci idada (RQ> 3 5 .9 7 7 8 0 4 4 0 .6 7 2 .4 9 2 j 

ro i ha o n paQamento bruta (FPB) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7. 9 19 2 7 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: ; : 

2 - INDICADORES SOCIAIS INTERNO S
( u 

VALOR % SOBREFPB % SOBRE RL VALOR % SOBRE FPB %SOBRE RL 

Alimentacac- 5 4 7 .7 9 0 0 .3 2 % 4 4 3 .8 5 4 6 . 7 1 % 
'̂ ' ^ j 

Encargcs sociais corrpUscVcs 3.355.3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA42.37% j 1.97% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: 1  V1 8 5 7 4 " , 1 9 % 

P' evideaoa or vaca 5 5 4 .8 4 5 7 .0 1 %T 0 . 3 3 % 5 9 0 3 5 4 3  9 2 % 

Sauce ^ ^ . 
*•  , •  •  

2 7 .0 0 % 2 .0 3 0 4 2 6 3 0 .6 9 % 1.2 8 % !  

Seguranca e sauce n o tra& alno 9 5 0 3 1 1.20% .- c --•  7 6 .3 6 2 1 .16% 

Educacao 1.20% 0 ,0 6 % '  12% 
' '  i 

Cui tura 22 .794 0 . 2 9 % 0 .0 1 % 3 0 ,8 4 4 0 .4 7 % 0.02% [ 

C3pa" .it5c3' '  e deseiT-zoiVhTTento professional 3 3 6 4 5 2 4 . 8 8 % 0.23% 328 .70C 

Crecl-vjs ou duxmo-cnache 2. 3 1 9 0.00% 1.835 0 .0 3 % ! 0.00% ( 
, . . . . . 

Part>c>pac5o nos lueros ou resu' tacos 
•1 -.- JQX. 1 9 6 .9 1 8 1 8 ,0 9 % 

CUros 
....zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J~'" 

0 .9 4 % 6 f 6 3 7 0 .0 4 % 

Total - Ind icadores sociais i nt ernos 8 . 2 7 6 5 0 4 j 104 5 1 % 6C0 7 .9 7 5 - X. 1 2 0 .5 6 % 5 .0 4 % |  

VALOR %SOBRERO % SOBRE RL VALOR %SOBRERO 
rr. np- - -1 

% SOBRE RL 
- J 

0 .0 2 % i 

3 •  I ND I CADORES SOCI AI S EXTERNOS *? VALOR %SOBRERO % SOBRE RL VALOR %SOBRERO 
rr. np- - -1 

% SOBRE RL 
- J 

0 .0 2 % i 

Educacao para s Qual i f icacao Prof i ssionai < 0 0 .1 8 % 0 0 4 % i 0 :0  •  

Garant ia dos Direi tcs da Crianca e d o Ad o l escen t e f i ) 1 1 0 6 1 5 0 :3 1 % 0 .0 6 % |  ; 1  

Cultura 2 0 5 .5  \ b 0.57% 1 2 % i 

Esp ort e 0 '  7 9 -9 8 9 0.22% 0 .0 5 % j S. - 197  1 0 .1 4 % 
i 

0.04zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % j 
Out ros "> 1 4 2 7 5 9 . 0 4 % 0 0 1 % I 0.03% 0 0 1 % i 

'  3  
Total das c o n t r i b u t e s para a sociedade = : : 4 . i 1?, 1 

1 4 8 % 
•  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

|  
1 

Tributes Cexduldos eixarcj cs sociais) 7 0 127 5 4 0 1 3 4 .9 2 % 4 1 n % !  1 

i i r s ? i i 
Total - Ind icadores sociais externos 7 0 .6 6 1 .6 5 3 1 9 0 ,4 0 % 4 !  4 2 % t 1 7 6 .5 8 % 4 5 . 3 9 % j 

4  - INDICADORES AMBIENTAIS
10 VALOR %SOBRERO %SOBRERL VALOR %SOBRERO % SOBRE RL 

> Invest imentos reiaoonartos com a pnxJi scao/ operacao da empresa 

VALOR 

1 
3 . 3 ^ %! C-86%1  

'  Invest irrtentos em prcgramas etou projetos externos 0 .0 3 % |  

Total dos Invest imentos em meio am b i ent e '  9 7 6 4 2 6 5 .4 9 % 1.16% O.S9?< j 

'•  Quanto ao estabeteCtmento do " metas anuais*  para minimizar 
'  residues, 0 consume err- geral na producao/ cperacao e aunertor 

f i eficdcsa na utilizac;3o de recuses naturals, a empresa. 

()naop ossu i m et as 

( )curnp re de 0 a 5 0 % 
( ) c u m c f e d e 5 l a 7 3 % lyi 

-jtas 

- 7r,'^/ 

6 a 100% 

ZO O 6 

1 5  - I NDI CADORES D O L U H r u r U N U U N A l i — - - - —  —- ..; 

No de acmissOes durante 0 perfodo  m 

j N °  de errtpregacoslas) tercerizatiostes) 

4 2 6 3 No de acmissOes durante 0 perfodo  m 

j N °  de errtpregacoslas) tercerizatiostes) 
i 

L 
1 7 6 ,8 1 0 i 

;N f- ' deesl agi a ! i cs(3 s) 0 0 1 2 1 3 l _ _ 6 8 6 !  

1  na Hr, o m n r ^ v i i * . , -»:' ; a r l m a 10 lit!  . r-i - U .̂ 1. 1.., 0 .,r<.,v.!dV dCltl -d -1 2 6 .0 7 3 20 .007 j 

!  N °  de muiheres que t rabalham na empresa  m 6 .6 6 4 j 

1 % de cargos de ehefia ccupsoos ppf mulneres 0 0 13.5 0 % 1 2 .4 0 % ; 

N °  d e negrcs(as) q ue t rabalnam na em p resa ' , V ) •  : 

•  

% ae cargo? cte chefia ocupados por n egro s f a s) a v ) 3 1 0 % 
•  

•  

N °  de portadoresOs) de d ef i o f i nca 0 0 riecessidades especsK m 1 0 2 6 \  
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6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - INFORMACOES RELEVANTES QUANTO AO 

EXERCICIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 0 0 7 

Relac5o ent re a maior e a menor remuneracao na empresa (VI) -
valor U ) 

NDmerc iota!  cie acdent es de t rabalho  m ' 1 0 5 0 3 

Os projetos sociais e ambfentais deseovolvidos pela empresa 
foram def inidos por:  m 

Os pradrftes oe seguranca e sa i u t f t i a d e no ambiente oe (rabaino 
foram def imdcs p e r - ( 0 

C )dtrecao jOOttrecaoe j : ncdos' asi 
|  gerenoas j e r r p e g K t » ( a s ) 

10C c* rec3o e (T) icdosCas) j ( ; tcocsfasj *  

!  ge* ioas j enjpteepdostes) , Opa 

Quanto a l iberdade sindical. ao d i ret c de negociacao colet iva e a 
representacao interna dos(as) t rabalhadcrestes). a em p resa : w 

j (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA StlSOSf: 

i envoive 

A prevtdAncfa privada cont em p la '. ) rjjrecao 

•  Jsegueas OOtncertNae 
rorrrBsdaCiT segue a OR 

( )drec33 ( 
gergndas 

jJXKcdosCas!  
I emprerjadoslasi 

A part jopacao dos lucres o u resultados cont em p la 

Na selecao dos forneoadores os mesmos p a d «5 e s et icos e oe 
responsabi l idade social e ambiental aootaocs pela em p resa . 0 ) 

I i ) d* ec5o 11.) fjrecao e ; OC rcrtostas; 

i yergnoas I empnagadosCas) 

|  ( ; n t o s3 c 
!  corisideracbs 

CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1s3o sugsidqs !  00 sao ex-cjdes 

Quanto a part icipacao de empregados(as) em programas i 
t raoaihe voluntaric. a e m o r e s a 0 ) 

' ( )naose [ I JapPa 
'  erwofve 

OC organza e 
incentwa 

Numero total d e redamaccies e erfheas oe 
consumidoresCas): ' ' " " i 10 

% oe reciarriac-oes e ent ices atendi f las ou sotuctenadas 

!  re empresa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j 11 .328 

!  no Procrm I na Justice 

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA re, Proccrt 
» 9 7 .4 1 % 

_t 

!  na J-jsOca 
34.7a;-> 

M E T A S 2 0 0 8 

•  f )cfcecSc | (x;cbec3oe OtcdosCas) I 
|  ernpregadesfesi |  

I cocfcecac |  ( ; -.ectasias; I;. > todos&s) *  

errpegadosfas) I o p s 

I ( I n a o se 
I envoi-.era 

j ( )dtrecao 

|  i 5  ctoecso 

| ( )segu* aas 
i normasdaOn 

J (x) incerffivara e 
iseguraaOtT 

! ( )ctrec3oe 
\  ger& ioas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
[( i r t re c ao r 

'  aerencias 

i fx; todosas) 
, STpEfpdOSfoS) 

[(xJtocbstas) 
j enTcregacbSas) 

>t JnaoserSo 
|  constderados 

[ On a q se 
i erwavefa 

j : ; setae 
isugendos 

; ; apaara 

I COseraa 

j e«gi d c6 

j !x 1 orgareara *  
nceniivao 

•  re emores : Pnxon 
2 7 0 0 ' 1 ; 

; na Juscca 

i :\ 2 ernpreSa j nci Procoh 

9 9 .8 % j 5 3 .3 3 *  

i na Just e 
I 3 4 .7 8 % 

I Valor ad ioonaao total a dist ribuir Cconsotidado) - va c Em 2 0 0 7 :1 2 0 .1 3 8 .2 9 5 

DistnbJicSo d o Va l e Adicionado (DVA>. 5 3 % governe 1 1 % ccterxxadoresfa 

7% aoc*  et as 1 "•  % tercesroi 1 2 % feudo 

; Em 2 0 0 6 :1 2 0 .6 9 4 .6 3 7 

j 6 0 % governo 8% o 
i &% at >:< fstas 9 % terceiros 

iabofaoorestas) 
l : / % ret idc 

7  - OUTRAS INFORMACOES 

2 ) Para esciarectmentos sobre as inf- j rmacoes declaradas: relefdne £ + 5 5 2 1 ) 3 2 2 4 - 1 0 0 9 - E-maii comuriii?acao@ petrocr3;.o^m-Pr. |  

i 3 ) Esta companhia n3 o ut i l iza mSo-deobra inJantii ou t rapaino e-cravo. nao tern envo! v" imento corn prost iRj icao ou expiorscac sexual de crianca o u adolescente e nao . 

I esta envoivlca co m corrupcao j 

4 ) Nossa com panhia va i onzae respeita a d ivetsidaae interna e ext em am ent e j 

i. 0  Balance Social 2 0 0 7 passu a utinzar com o indicaoores sociais evternos as unhas n e atuacao desenvolvidas pela Compannis. Os va' ores d e 2 0 0 6 foram 
distrfbufctos segundo novo mccteto. O (base pemirte a uCiizacao de (tens que apresentem s o m e r « e os invest imentos focats c *  a compannFa n»a- t za regularmente. j 
GfiracSo de Renda e Qporfonjaade de Trabalho inclui os invest imentos en : projetos d e compare a feme e seguranca aHmentar Educacso para a QuaTfcagao 
Prof issona inctui os mvest imentos do Prograrria Petrobras Jovem Aprenaiz. cu e totai izam Hi 2 6 .1 3 3 . Garant a dos D i t t o s da Ci ianca e ao Audesccnt e 

i i nd u i o repass* .'  ao Fundo pa ra a Inf f lnda e a Adolescencra (FIA). Cultura inclui os invest imentos reterentes a teis de incent ive cul tura n o Bras* '  Esporte inciui os |  
!  invesUmentcs reterentes a Le!  de Incent ive ao Esporte Out ros n d u i os invest imentos em projetos de saude e saneamento. : 

j II. Informacdes d o Sistema Petrobras no Brasl! . j 

in. infofmacoes de 2 0 0 6 sao relat ives a Petrobras Contrc-laaora Em 2 0 0 7 passa a englobar torso <:•  Sistema Petrcayas. 

IV. O Censo interno a Petrobras teve seu projeto-pi loto iniciado em oezernbro oe 2 0 0 6 co m o ptanejamento o desenvdvimento metodoiOQico e a eiaboracao do j 
quest ionario reabzados em 2 0 0 7 . 0 p r o c e ss©  de levantamert to de dados e andfise oe resultados sera conciuldo no pri rrwi ro semest re d s 2 0 0 8 . co m a oart iopacao 
de empresa de pssquisa externa; seieoonada por meto de l ici tacao pubtica. Os oados reportados sao retetwos A pesauisa de 2 0 0 4 . est imados t endo com o base o ; 
numero total o e empregados da Petrobras Cont roadora e n 3 1 de dezerr>bro de 2 0 0 7 . 

Fv Do totai o e 6 8 9 3 i ernp reaad ci d o Sistema Petrobras. 6 783 perteneem aos quadros cia Area internatJofiat . riSo sureKa a i egi sl a^o brasi' sira. Do restarue. 1 5 . 7 6 7 !  

!  ocupam cargos onae e prevista a reserva oe vagas para pe5s.;-as r.w. cteficiencia Destes empregados i .0 2 6 sao pessoas co m def icisncia o q ue cOrresponde a |  

6 . 5 % d o efetrvo naaueia cond icao j 

VI NOmero oe acidentados co m Sastamento de t rabalno per nrHBiao de I' Tomens-horas de expos' cac ao risco, aprancjendc empreeadbs proprios e de empresas 
edntratadas. Para 2 0 0 8 . c numero de acidentados estat ist fcamente esperado e baseado numa prewsao oe ^ 2 7 mHhoes cfe hefnens-h sta&  o e exoosicac ao r' sr:;; c- ; 

i no l im i te m axim o admissfvel prevista para a Taxa ce Frequencia de Acidentados c o m Afastamento - TFCA.  ; 

vii '  As ipfc7macdes " n3" empresa"  incJuem o quant i tat ivo de reclamacoes e c « c a s recebidas pe;cs SAC oa PetroorasCorUrotadora e da Pet-Coras Dist ripuidora A meta [ 

da Companhia para 2 0 0 8 contem.sorrierj te a est i rnat iva o s Perrobras Cont roladora __i 

(0 Naoaudt t ado 
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Balance Patrimonial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ExercfcJos Oncfos t m 3!  de ctezerabro de 2 0 0 7 e 2 0 0 6 

(EmraHhatesdeReaisi 

^ " " ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 0 0 7 2 0 0 7 ^ " ^ ^ ^ 2 0 0 6 

C i r c u l a n t e 

Disponibi l idades 4 1 3 .0 7 0 .8 4 9 
2 7 . 8 2 9 1-05 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7.8 -17 .949 2 0 .0 9 8 so: 

Get Has a receder l iquidas 1 1 .3 2 8 .9 6 7 1 3 .4 3 2 .5 2 4 1 2 .0 3 6 .4 7 5 10 3 7 6 3 5 0 ; 

Djvideridos a receoer 5 0 .5 9 6 4 7 .4 r.2 e-;8  5 ' ' i 777:593 j 

Estoques 7  |  17 0 15.94 " 0 3 3 1 2 .8 0 0 .1 3 8 12 .968 7 4 0 !  

Impostos. cont ribuicoes e raitjdpacoes 18 .1 7 . 7 8 , 5 3 6 6 8 2 5 .7 5 7 5  1 2 5 2 1 7 4 381 ,752 i 

Despesas antecipadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI 4 2 9 8 2 9 9 9 8 4 7 7 1 ,095 8' ' 5  6 6 9 8 9 2 !  

Out ros at ivos drculantes 2 .0 6 2 9 8 8 2 .1 4 5 .0 6 5 5 7 9  999 
' " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ : "  • ' ; 

5 3 3 7 3 . 7 6 6 6 7 . 2 1 9 4 2 3 

, , 
4 0 1 5 4 0 9 5 4 9 4 4 3 7 9 8 

N a o c i r c u l a n t e I 

ReallzaVel a l ongo p razo 

Contas a receber. i fquidas 2 :9 0 1 .9 0 2 •  •  • i8.2t •  6  3 4 .9 0 P.2 7 2 

Conta r.^Koieo e aicooi Sf N 797 .851 785 .791 797  8 5 1 7 8 5  791 

Tftutos e vatores m o ^ r j o s 4 0 9 .5 3 1 3 3 8 6 9 9 3 

P~o?etos estaitL.' !  ados |  i 5 0 3 .7 1 3 

Depositos iucl icais •  ; !  .6 9 3 .4 9 5 1 -145 0 5 8 1.438.38=1 

Despesas antecipadas 1 5 1 4 .3 0 1 l .S3 8 ~ 7 ? 
. 

8 1 8 .9 5 3 

Aniart am enfo para p a n o ae pensSo 1 .290 8 1 0 1 ,2 4 ? 2 6 8 1.2 9 6 8 1 0 1  2 4 2 2 6 8 !  

Impostos e cent^ou' eao soG' ai d-fen'oos 18.3 6 3 9 8 5 3 2 5 5 5 7  483 .70.' .'  !57 

Estoques 7 2 3 6 -7 5 3 4 6 4 783 2.36.753 4 6 4 783 ; 

Ou »* o s at'vos reallzaveis •  tango prazo K3 2 5 .8 ' 3 ? 1 .6 9 4 ,2 7 9 711 ..399 8 2 9 .8 76 !  

2 2 . 0 2 2 8 3 7 1 6 3 6 0 5 1 1 6 3 9 4 9 6 1 9 4 5 1 8 4 .6 7 6 !  

I n v e s t i m e n t o s \ 2  A 755  148 • -. 0 6 8 .7 8 9 22-776.506 '  

I m o b l l i z a d o 1 '  V39 9 .4 0 .7 2 6 1 1 4 .1 0 3 .0 9 1 >36 j 

I r r t a n g i v e l 14 5 5 3 2 .0 5 3 5 .0 5 1 .6 4 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
-  2 1 1 - - 2 1 

D i f e r i d o : .535  3 4 4 2.4  - - •  !  70- 7 4 6 .5 6 5 

1 7 7 .8 5 4 0 3 4 1 4 3 3 1 8 .7 0 6 1 7 1 .0 7 8 .9 1 5 1 3 0 .1 7 0 .7 5 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
!  

t i 

. _ 

j 

I 
2 3 1 .2 2 7 .8 0 0 2 1 0 5 3 8 1 2 9 2 1 1 2 3 3 .0 1 0 1 7 9 6 1 4 5 5 4 \  
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PASSIVO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHOTA 2 0 0 7 2 0 O6 2 0 0 7 
. — + — 

2 0 0 6 

C i r c u l a n t e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Finanoamertsos 7 .8 5 3 .7 8 1 
"

 1 

11 9 3 2 3 0 1 6 2 5 .9 2 2 1 1 4 1 .3 5 2 

Juros score Rhaneiamentos i S 6 4 7 .4 4 9 5 8 9 .9 7 5 - 2 2 . 5 9 6 1 3 8 .0 9 3 

Fornecedores 1 3 .7 9 1 .1 9 8 1 1 .5 1 0 166 36 4 5 6 .5 5 4 2 8 30C 4 5 9 

IrnDostos. corttrtfjut' coes e part idpacOes 18.2 1 0 .0 0 6 .2 7 2 8 4 1 3 . 0 4 0 8 .4 9 5 .4 9 2 6 ,8 5 4 .9 3 4 

Dividendos propostos 2 1 6 .5 8 0 .5 5 7 7 8 9 6 .6 6 9 6 .5 8 0 .5 5 7 7 :8 9 6 :6 6 9 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r 

Prc| etC6 est ruturados 4 1 .4 7 0 3 4 163 4 0 S.2 3 4 1 5 6 5 . 2 9 6 '  

ProvisSo para p iano d e pensSo 4 2 4 .2 5 9 '  i '  3 3 6 0 9 1 

Provisao para p iano d e saude 4 5 5 7 3 6 106 8 2 7 4 2 9 6 6 0 

Salaries, fertas e encargos 1 .6 8 8 .9 6 0 1 .451 ,660 ' .3 7 5 .? -; 2  

Provisao para cont ingencias 22 5 4 .0 0 0 •  5 4 .0 0 0 54 000; 
. . . . . . . . . . 

Adiantamento ae cweotes 49.3 .2*  7  1 2 0 : 3 2 6 
T T1 9 8 9 1 

Provisao para part fdpacoes oe erno-egades e 
adm inst raoores j 1 .0 1 1 ,9 1 4 1 .1 9 6 .9 1 8 8 4 4 .4 1 2 9 9 3 .0 0 0 

Out ras contas e despesas a pagar 4 5 0 6 1 9 8 2 .6 7 2 5 0 3 4 4 8 8 0 9 6 5 0 3 

4 7 .5 5 5 0 1 1 4 8 .5 6 4 .2 5 0 6 0 3 8 5 8 5 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 1 •  j.i 1 1 11 

5 1 .1 8 3 .4 5 7 

N a o C i r c u l a n t e 
. . . . 

; 
Financiamentos 2 9 .8 0 6 .5 8 9 3 1 .5 4 2 .8 4 9 

.. . 

4 ,8 1 1 .9 8 8 5 0 9 4 .2 2 3 

Subsidiarias, cont roladas e cohgadas j 2  9 4 .6 6 4 4 6 .5 5 5 
1 '. . . 11 1 . 1.1.1 1 

2 .2 7 ;!  2 5 6 2 .5 0 6 .9 5 7 

impostos e contr-' butcao soda!  difcrsdas 18.3 1 0 .4 1 8 .7 6 4 9 .1 1 6 .2 7 1 2 4 3 3 6 7 7 7 .5 2 2 .3 3 6 

Provisao para p iano d e pensao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• • • • •  4 .5 2 0 ,1 4 5 3 .0 4 7 7 8 9 4 1 3 8 .6 7 2 2 '  : 

ProviSSo para p iano de r a i d s ! 9 .2 7 2 1 8 3 8 .0 1 2 .3 4 4 • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA • >: 7 . 3 8 2 7 6 1 

Provisao pa;a cont ingencias 2 2 6 1 3 :9 6 9 5"  3 .8 8 0 7 0 8 .4 1 5 1 9 0 6 7 1 1 

L \ 

Provisao para desmantetamemo o e areas •  6  6 .1 3 2 .3 5 5 5 .1 4 8 .3 9 8 5 .8 5 4 .0 7 2 2 .9 7 9 .0 3 1 

Out ras cont3 s e rJespesas a pagar i I . 2 6 2 . 1 U 1 .1 2 6 .3 6 8 4 5 9 .5 6 1 595 3 0 0 

6 2 1 2 0 7 7 7 
.. , . . . . . 

5 6 5 5 4 .4 5 4 3 4 8 3 4 .9 1 7 2 9 .0 4 8 .7 6 3 

Re su i t a do d e e x e r c i c i o s f u t u r o s 1 3 9 1 7 8 8 4 1 3 .3 7 8 
i 1 

P a r t i c i p a c a o d o s a c i o n i s t a s nSo c o n t r o l a d o r e s 6 .3 0 6 .0 9 7 7 .4 7 5 3 9 9 

P a t r i m o n i o l i q u l d o 

Capitai social reairzado 5 2 . 6 4 4 4 6 0 4 9 .2 6 3 .9 8 3 5 2 0 4 4 4 6 0 4 8 .2 6 3 .9 8 3 

Reservas de cap i t a 1:553.831 3 7 2 .0 6 4 1 .5 5 3 .8 3 !  3 7 2 .0 5 4 

Reserva ce reavaiiacSo 6 1 .5 2 0 6 6 4 2 3 •  ; 6 6 .4 2 3 

Reservas de lucres 5 9 .5 9 4 .3 1 6 4 8 8 2 8 . 1 7 8 6 1 . 7 5 2 4 2 4 5 0 .6 7 9 .8 6 4 

1 1 3 8 5 4 .1 2 7 9 7 .5 3 0 6 4 8 1 1 6 . 0 1 2 2 3 5 9 9 3 8 2 .3 3 4 

2 3 1 .2 2 7 .8 0 0 2 1 0 .5 3 8 .1 2 9 2 1 1 . 2 3 3 0 1 0 1 7 9 .6 1 4 .5 5 4 

. . . - rROBRASCOMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.BRzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A NA USEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F1NANCEIR A E DEMONSTRACOES CONTABEIS 2O07 15 



Demonstragao do Resuitado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Exercfclos tindus e mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 31  de dezembro Ue 2007 e de 2 0 0 P 

(Emmllhares t ie f leas, excetolucrol iquiaopoi acao do capital social realfzado) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONSOLIDADO CONTROLADORA 

HOT A Z0 0 7 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 B 

Recei ta op erac i ona l b ru t a 

Vendas 
... , j i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"1 
!  

Produtos 2 1 S.0 5 0 .2 0 2 !  20 i5 .18 ' -.776zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j 1 6 9 .9 6 5 .7 1 1 !  1 6 1 8 6 8 .0 4 8 !  

Servicos. p ri rc i pa lm eht e fretes 2 0 3 .9 7 2 j 2 2 1 2 6 . 
[ 

3 5 7 .9 2 5 j 

2 1 8 2 5 4 .1 7 4 2 0 5 .4 0 3 .0 3 7  j 1 7 0 .2 4 4 .9 5 4  j 1 6 2 . 2 2 5 9 7 3 |  

Encargos de vendas (4 7 .6 7 6  4 4 ?) ! (4 7 .1 6 4 218.'  ; ' 42 5 0 S ! 7 3 ) l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,— 

Recei ta op erac i ona l l i q u i d a 1 7 0 .5 7 7 .7 2 5  j 1 5 8 .2 3 8 .8 1 9 I 1 2 6 7 6 7 .0 0 1 |  1 1 9 . 7 1 7 8 0 0 ; 

Casto dos p rodut os e servicos vendidos (1 0 4 .3 9 8 .0 4 3 ) j (9 4 .9 3 3 .5 1 1 ) (7 0 .4 4 4 .6 8 6 ) I (6 5 .9 4 2 1 8 3 ) j 

Lucro b r u t o 6 6 .1 7 9 .6 8 2 6 3 .3 0 5 3 0 8 \  5 6 3 2 2 .3 1 5  j 5 3 7 7 5 . 6 1 7  j 

Out ras recei t as (despesas) op erac i ona i s 
T"  ' i 

Vendas (5 .7 9 0 .6 4 8 ) i ~ ~  S.3 1 ' 4 7 3 2 ) !  • 4 9 7 5 .4 0 2 1  j 

Rnanceiras 
f 

Despesas (3 .2 9 2 .0 0 2 ) •  f3 .7 2 0 .3 4 7 ' . I (2 2 2 S4 6 2 J !  

Receitas 2 -5 0 6 5 ^3  j 4 .6 6 2 1 5 9  i 

Variacdes carnblaS e rnonetarias. 8Qu* d3$ 
f 

9  2 5 9 i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• A 71 3 .938 ) !  
i 

(7 7 8 .2 7 7 ) '  

Gerais e adrrtnfst rat ivas 
1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

| 
Hcnorarios da Dlretoria e do Conseiho d e Administ racac 

(29.259)1  
: '4 0 3 4 ) !  '  3 . S '  

i 

De administ racao (6 .3 9 8 .6 3 3 ) !  (5  3 9 8 . 2 6 1 '  i (A 4 8 4 176> |  
•  6 0 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mr\ 

TriDUtarias 
_ J 

C1 .2 6 2 .9 3 6 ) |  r 7 1 7 ,m- | ' .679 7 5 6 ) j 
Custos co m pesquisas e desertvolv Irriento tecnoiOgico (1 .7 1 2 .3 3 8 ) |  (1 .5 8 6 .4 8 9 ) '  (1 .7 0 0 .3 4 2 ) j <1 .575 .723> \  

Pei da na recuperacao de at ivos (.446 .129 ) I (4 5  -X-:- ] (4 5 .2 4 8 ) (4 0 3 9 V j 

Custos exptoratdrios para ext tacao de petrcVec e gas Q 036 .838 .1 : 
(1 .1 ! 8  8 3 9 ) j 

Pianos oe pensao e saude 19 • 2 .4 9 4 .5 1 0 ) |  (1 .9 4 0 .5 8 2 ) i (1 .8 2 3 3 9 1 •  ; 
» 

Outras oespesd^ operacionais. l i q ud as 1 7 1.4 .623 .379 ) i (2 .9 7 5 5 5 4 i j i4 .3 6 5 .7 1 0 J j 

(2 9 .5 2 1 2 2 3 ) ; (2 2 .3 9 9 .6 0 1 ) ; (2 3 .2 3 7 .0 6 2 ) j 
(1 6 .4 2 4 .0 5 3 ) i 

Part icipacoes em subsid iarias e col igadas 

Ty7"~ Resuitadc oe part icipacoes em inyest imentos reievanres Ty7"~ (2 3 3 .2 1 5 ) i (6 6 1 .5 8 1 ) i 4 2 3 .9 9 5 i 

Lucro operacional 3 5 9 7 7 . 8 0 4 \  4 0 .6 7 2 4 9 2 !  3 2 4 2 3 6 7 2 !  3 7 7 7 5 . 5 5 9  : 

Despesas nao-operacionais (4 3 8 517.1 j (6 0 9 5 0 ) j (3 4 0 .7 0 1 ) |  "7i i oi,o | 
Lucro antes da cont r i b u i cao social , d o i m p ost o de renda. das 

part i cipacoes dos em pregados e adm inist radores e da part i cipacao 

dos acionistas nao cont ro ladores 3 5 5 3 9 . 2 8 7 4 0 .6 0 5 .5 4 2 3 2 .0 8 2 .9 7 1  j 3 7 6 6 3 9 0 9  j 

Contribuicao social 03 .104 5 7 6 ) '  (.2  8 8 3 • -:• ' :' . !  

Imposto de renca 18.5 (8 .3 9 5 .9 8 3 ) 1 < i .a; 5i •  6 7* 7 . 2 7 7 ; 5 4 5 '  

Lucro an t es d as p art i c i p acoes dos em p regad os e ad m i n i st rad ores 
e d a p a r t i c i p acao d os acion i st as nSo con t ro l ad ores 2 4 .2 6 6 .5 2 9  j 2 8 .7 0 9 .1 4 1 2 2 .8 7 3 .1 0 3 |  2 7 .0 5 6 .1 7 3 !  

Part icipacoes dos empregados e administ radores (1 0 1 1 .9 1 4 ) 1 i ' l 1 Of. O' - ft) i 
. - ; i 

4 1 2 ) |  • >' • :' • •  '  

|  Lucro ant es da p a r t i c i p acao dos acion i st as nao con t ro l ad o res 2 3 .2 5 4 .6 1 5  j 2 7 .5 1 2 .2 2 3 i 2 2 0 2 8 .6 9 1  I 2 6 .0 6 3 .1 7 3 i 

Part icipacao dos acionistas nao cont roladores (1 .7 4 2 .8 2 6 ) |  (1 .5 9 0 .3 0 0 .'  j !  

Lucro i i q u i d o d o exerc i c i o 2 1 5 1 1 .7 8 9 j 2 5 9 1 8 .9 2 0 |  2 2 0 2 8 6 9 1 |  2 6 .0 6 3 .1 7 3 i 

i Lucro I i q u i d o p o r acao d o cap i t a l socia l rea l i zado 

'. no f t m do exerci c i o - R$ 4 .9 0 j 5 .9 1 , 5 .0 3 i 5 .9 4 j zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A s n o l a s e x p H c a t t v a s s S o p a r t e i n t e g r a n t e Q a s d e m o n s t r a c G e i c o n t a b e i s 
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Dfc-monstra joes Contaheis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Notes Expi icahvas i s Demonstracdes Contabels 
(Consolkiadas <? da Controladora) 
Emmttbaresde Reais 

Considerando seu porre financeiro e seus compromissos e investimentos nas areas 

de Saude, Meio Ambiente e Seguranca (SMS) e Qualidade, a Petrobras,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3  exemplo 

das empresas petroliferas de poire semelhante ao seu, retem uma parcela signi-

ficativa de seu risco, inclusive atraves do aumento de suas franquias, que podem 

aringir USS 50 milhoes. 

28 SEGUR ANCA, MEI O A MBI ENT E ESA I J DE 

A melhora continuada do desempenho ambiental da Petrobras, ta!  comodefinida 

em set] Piano Estrategico, esta associada a imp' cmcncacao de dois grandes progra-

mas - o de Seguranca de Processo (PSP) e o de Excelencia em Gestab Ambiental e 

Seguranca Operacional (Pegaso). 

Em 2007, osgastos totaisda companhia em seguranca, meio ambiente e saude 

(SMS), considerando investimentos e operacoes, foram da ordem de RS 4.300.000, 

sendo RS 2.226.000 em seguranca, RS 1.720.000 em meio ambiente e RS 354.000 

em saude. Messes totais nao estao inciufdos os dispendios com aAssistencia 

Mult id iscipl inar de Saude (AMS) e o apoio a programas e/ ou projetos ambientais 

externos. 

O Pegaso (Programa de Excelencia em GestSo Amb ient a l e Seguranca 

Operacional) registrou em 2007 o total de investimentos e operacoes da ordem 

de RS 1.104.000 (RS 1.223.000 em2 0 0 6 ). 

29 R EMUNER A CA O DE DI R I GENT ES E 

EMPR EGADOS DA CONT R OLADOR A (EM R EA I S) 

O P' ano de Cargos e Salaries e de Beneficiose Vantagens da Petrobras e a legislacao 

especificaesTabelecem os cri terios para todas as rem unera t es arribuidas pela 

Companhia a seus dirigentes e empregados. 

^exerciciodc^OOy.amaioreamenorremuneracoesauibui' dasaempregadosoai--

pantes de cargos permanentes, relativas ao mes de dezembro, foram de RS45.245.18 e 

RS 1.400,88 (RS 39.404,74  ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R$ 1.085,66 em 2006 ), respectivamenie. A remunera-

cao media no exercicio de 2007 foi de RS 7.250,49 (RS 6.262,56 em 2006). 

Com relacao a dirigentes da Companhia, a maior remuneracao em 2007 , 

ainda tomando-se por base o mes de dezembro, correspondeu a RS 52.031,96 

(RS 45.315,45 em 2006 ). 

1 0 2 ANAUSEFINANCK 1R A EDEMONST R ACbES CONTABEIS 2007 WVYWPETP.08RAS.COM.6R 

http://WVYWPETP.08RAS.COM.6R
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INFORMACOES COMPLEMENTARES AS DEMONSTRAQOES CONTABEIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BALANCO SOCIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exercicios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007 

(Em mil hares de reais) 

1 - BASE DE CALCULO 2 0 0 8 2 0 0 7 

Receita liquids Consolidada (RL) 215.118.536 170.577.725 

Resuitado operacional Consolidada (RO) 48 .204 .799 35.977.804 

Folha de pagarnento bruta (FPB) 9 .500 .291 7.919.274 

2 - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS (i) VALOR % SOBRE FPB %SOBRE RL VALOR 1 % SOBRE FPB % SOBRE RL 

Alimentacao 578.966 6 .0 9 % 0 .27% 547.790 6 ,92% 0 .3 2 % 

Encargos sociais eompulsorios 4.633.742 4 8 ,7 7 % 2,15% 3.355.374 |  4 2 .3 7 % 1,97% 

Previdencia privada 412.641 4 ,3 4 % 0 .19% 554.845 J 7,01% 0 ,3 3 % 

Saude 2.009.498 21.15% 0 ,93% 2.138.366 |  27 .00% 1.25% 

Seguranca e saude no trabalho 110.736 1,17% 0 ,05% 95 .031 j 1,20% 0 .06% 

Educacao 106.440 1,12% 0 ,05% 95.284 1,20% 0 ,06% 

Cultura 14.982 0 ,16% 0 ,0 1 % 22.794  : 0 ,29% 0 ,0 1 % 

Capacitacao e desenvolvirnento profissional 426 .832 4 ,4 9 % 0 ,20% 386.452 4 .8 8 % 0 ,23% 

Creches ou auxilio-creche 2.825 0 ,03% 0 ,0 0 % 2.319 0 ,03% 0 ,00% 

Participacao nos lucros ou resultados 1.344.526 14,15% 0 .63% 1.01L914 I 12.78% 0 ,59% '  

Outros 152.581 1,61% 0 ,07% 66 .335 |  0 ,8 4 % 0 ,0 4 % 1  

Totaf - InrJicadores sociais internes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9.793.769  1 0 3 ,0 9 % 4 ,5 5 % 8 .276 .504  104 ,51% 4 ,8 5 % 

3 - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS VALOR % SOBRE RO % SOBRE RL VALOR %SOBRERO %SOBRE RL 

Geracao de Renda 

e Oportunidade de Trabalho (i) 
35.752 0 ,07% 0 .0 2 % 58 .838 |  0 ,16% 0 .03% 

Educacao para a Oualificacao Profissional (i) 72.693 0,15% 0 .03% 64 .878 0 .18% 0 .0 4 % '  

Garantia dos Direitos da Crianca 

e do Adolescente (i) (I) 
90.159 0 .19% 0 ,0 4 % 110.615  ; 0 ,3 1 % 0 ,06% 

Cultura (i) 206.751 0 ,43% 0,10% 205.518 !  0 ,57% 0 ,12% 

Esporte (i) 68 .952 0,14% 0 ,03% 79.989  1  0 ,2 2 % 0 .05% 

Outros (i) 26.473 0 ,05% 0 ,0 1 % 14.275 |  0 ,0 4 % 0 ,0 1 % 

Total das contribuicoes para a sociedade 500.780  1,04% 0 ,2 3 % 534,113  1.48% 0,31% : 

Tributos (exclufdos encargos sociais) 80.140.559 166,25% 37 .25% 73.441.877 204 ,13% 43 ,05% 

Total - Indicadores sociais externos 80 .641 .339 167 ,29% 3 7 ,4 9 % 73 .975 .990  |  2 0 5 ,6 2 % 4 3 ,3 7 % zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4  - INDICADORES AMBIENTAIS (i) VALOR % SOBRE RO % SOBRE RL VALOR % SOBRE RO %SOBRE RL 

Investimentos relacionados com 

a producao/ operacao da empresa 

Investimentos em programas 

e/ ou projetos externos 

1.919.751 

53.763 

3 .9 8 % 

0 ,1 1 % 

0 ,89% 

0 .0 2 % 

1.924.698 

51.728 

5 ,35% 

0.14% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

! 
1,13% 

0 ,03% 

Total dos investimentos em meio ambiente 1.973.514  4 ,0 9 % 0 ,9 2 % 1.976.426  5 ,4 9 % 1,16% 

Quanto ao estabelecimento de " metas anuais"  

para rninimizar residuos, o consumo em gera!  

na producao/ operacab e aumentar a efinada na 

utilizacao de recursos naturais, a empresa: 

( ) nao possui ( ) cumpre de 

metas 51 a 7 5 % 

( ) cumpre de (x) cumpre de 

0 a 5 0 % 76 a 100% 

( ) nao possui 

metas 

( ) cumpre de 

0 a 5 0 % 

( ) cumpre de 

51 a 7 5 % 

(x) cumpre de 

76 a 100% 

» 

ANALISE FINANCEIRA E DEMONSTRAQOES CONTABEIS 2 0 0 8 3 7 



INFORMACOES COMPLEMENTARES AS DEMONSTRAQOES CONTABEIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exem' cios tindos em 31 de dezembro de 2008 e 2007 

(Em mi lhares de reais) 

5 - INDICADORES DO C0RP0 FUNCIONAL (i ) 2 0 0 8 2 0 0 7 

N°  de empregados(as) ao fi l ial do perfodo 74.240 68 .931 

N°  de admissdes durante o periodo (II) 6.351 4.263 

N°  de empregados(as) terceirizados(as) 260.474 211.566 

N°  de estagiarios(as) (III) 1.213 1.213 

N°  de empregados(as) acirna de 45 anos (II) 28.447 26.073 

N"  de mulheres que trabalham na empresa 11.511 10.722 

% de cargos de chefia ocupados por mulheres (III) 13 .01% 13.50% 

N°  de negros(as) que trabalham rta empresa (IV) 10,581 3.004 

% de cargos de chefia ocupados 

por negros(as) (IV) 
2 9 ,9 % 3.10% 

N° d e portadores(as) de deficiency 

ou necessidades especiais (V) 
1.068 1.026 

6 - INFORMACOES RELEVANTES OUANTO 

AO EXERCfCIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL 
2 0 0 8 METAS 2 0 0 9 

Relagao entre a maior e a menor remuneracao 

na empresa - valor (i) 
31,59 31.59 

Numero total de acidentes de trabalho (i) 444 437 

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos 

pela empresa foram deflnkJos por: (i) 
( ) diregao 

(x) direcao 

e gerencias 

( )todos(as) 

empre-

gados(as) 

( ) diregaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j 
(x) direcao 

e gerencias 

( ) todos(as) 

empre-

gados(as) 

Os pad roes de seguranca e salubridade 

no ambiente de trabalho foram definidos por: (i) 

(x) direcao 

e gerencias 

( )todos(as) 

empre 

gados(as) 

{ )todos(as) 

i Cipa 

(x) diregao 

e gerencias 

() fodos(as) 

empre 

gados(as) 

( )todos(as) 

r Cipa 

Quanto a liberdade sindieal, ao direito 

de negociacao coletiva e a representagao interna 

dos(as) trabalhadores(as), a empresa.- (i) 

( ) nao sc 

envolvc 

( )segue 

as nor mas 

da OIT 

(x) 

incentiva 

e segue a 

OIT 

( ) nao se 

envolvera 

( ) seguira 

as normas 

da OIT 

(x) 

incentivara 

e seguira 

a OIT 

A previdencia privada contempla: (i) ( ) direcao 
( ) d i rec§ o 

e gerencias 

(x) todos(as) 

empre-

gados(as) 

( ) direcao 
( ) diregao 

e gerencias 

(x) todos(as) 

empre 

gados(as) 

A participacao dos lucros ou resultados 

contempla: (i) 

Na selecao dos forneccdores. os mesrnos 

padrbes eticos e de responsabilidade social 

e ambiental adotados pela empresa: (i) 

( ) direcao 

( ) nao sao 

considerados 

( ) direcao 

e gerencias 

( ) sao 

sugeridos 

(x) todos(as) 

empre-

gados(as) 

(x) sao 

exigidos 

( ) direcao 

( ) nao serao 

considerados \  

( ) diregao 

e gerencias 

( > serao 

sugeridos 

(x) lodos(as) 

empre 

gados(as) 

(x) serao 

exigidos 

(x) 

organizara 

e 
incentivara 

Quanto a participacao de empregados(as) em 

programas de trabalho voluntario, a empresa.- (i) 

( ) nao se 

envolve 
( ) apoia 

(x) orgamza 

e incentiva 

{ ) nao se 

envolvera 
( ) apoia ra 

(x) lodos(as) 

empre 

gados(as) 

(x) serao 

exigidos 

(x) 

organizara 

e 
incentivara 

Numero total de reclamacdes e criticas 

de consumidores(as): (VI) (i) 

% de reclamacoes e criticas atendidas 

ou solucionadas: (VI) (i) 

Valor adicionado total a distribuir 

(consolidado) valor: 

Distribuicao do Valor Adicionado (DVA): 

na empresa |  no Procon j na Justica 

9.578 1  1 2 9 

na empresa j no Procon i na Justiga 

97,6% 1 100% 51,72% 

Em 2 0 0 8 : 141.483.416  

6 0 % governo; 10% colaboradores (as); 

6 % acionistas; 8 % terceiros; 16% retido 

na empresa !  no Procon j na Justica 

4 .000 |  1  J 29 

na empresa no Procon I na Justica 

9 9 % 1 100% : 51,72% 

Em 2 0 0 7 : 127.633.602  

5 8 % governo; 1 1 % colaboradores (as): 

6 % acionistas; 1 3 % terceiros; 1 2 % retido 

3 8 
Q E M O N S TR A C O E S C O N TA B E I S 



BALANCO PATRIMONIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Exercfcios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007 

(Em milhares de reais) 

ATIVO N0TA 
CONSOLIDA00 CONTROLADORA 

N0TA 
2 0 0 8 2 0 0 7 2 0 0 3 2 0 0 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Circulante 

Caixa e equivalentes de caixa 5 15.888.596 13.070.849 11.268.314 7.847.949 

Titulos e valores mobiliarios 10 288.751 589.788 

Contas a receber, liquidas 6 14.903.732 11.328.967 17.370.050 12.036.476 

Dividendos a receber 7.1 20.101 80 .596 987.986 668 .501 

Estoques 8 19.977.171 17.599.001 13.847.969 12.800.138 

Impostos, contribuicoes e participacoes 20 .1 9.641.247 7.781.536 6.273.161 5.125.217 

Despesas anlecipadas 1.393.879 1.429.829 1.078.815 1.095.815 

Outros ativos circulantes 1.461.801 1.493.200 430.312 579.999 

63 .575 .278  53 .373 .766  51.256.607  40 .154 .095  

Nao circulante 

Realizavel a longo prazo 

Contas a receber, liquidas 6 1.326.522 2.901.902 91.626.391 48 .203 .621 

Conta petroleo e alcool - STN 9 809.673 797.851 809 .673 797.851 

Titulos e valores mobiliarios 10 4 .066.280 3.922.370 3.597.762 3 .386.999 

Projetos estruturados 11.2 2 .039.293 1.503.713 

Depositos judiciais 12 1.853.092 1.693.495 1.542.378 1.445.658 '  

Despesas antecipadas 1.400.072 1.514.301 4 4 4 .9 0 4 809 .332 

Adiantamento para piano de pensao 2 1 1.296.810 1.296.810 

Impostos e contribicao social diferidos 20 .3 10.238.308 8 .333 .490 6.614.741 5.557.483 

Estoques 8 303.929 236.753 303 .929 236.753 

Outros ativos realizaveis a longo prazo 1.256.967 1.325.865 640.177 711.399 

21 .254 .843  2 2 .0 2 2 .8 3 7  107.619.248  63 .949 .619  

Investimentos 13 5.106.495 7.822.074 28 .306.947 26 .068.789 i 

Imobilizado 14 190.754.167 139.940.726 119.207.092 77.252.144 

Intangivel 15 8.003.213 5.532.053 3.781.716 3.074.677 

Diferido 3.469.846 2 .536 .344 839.257 733 .686  1  

2 2 8 .5 8 8 .5 6 4  177.854.034  259 .754 .260  171.078.915  

292.163.842  231.227.800  311.010.867  211.233.010  

As notas explicativas sao parte integrante das derr.onstrasdes contabeis. 
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PASSIVO N0TA 
CONSOLIDADO CONTROLADORA 

PASSIVO N0TA 
2 0 0 8 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Circulante 

Financiamentos 16 12.451.137 7.853.781 2.276.822 625.922 

Juros sobre financiamentos 16 823 .330 647.449 229 .334 122.596 

Compromissos contratuais com transferencia 

de beneficios, riscos e controles de bens 
17 585.045 5.052.563 

Fornecedores 17.027.579 13.791.198 72.032.402 36.456.554 

Impostos, contribuicoes e participagoes 20.2 12.741.382 10.006.272 10.537.882 8.493.492 

Dividendos propostos 24 9.914.707 6.580.557 9.914.707 6.580.557 

Projetos estruturados 11.4 188.858 41.470 401.148 408 .234 

Piano de pensao 21 627.988 424.259 579.051 386 .091 

Piano de saude 21 523.714 455.736 493 .221 429 .666 

Salarios, ferias e encargos 2.016.430 1.688.960 1.561.017 1.375.912 

Provisao para contingencias 25 54 .000 54 .000 54 .000 54 .000 

Adiantamento de clicntes 666.107 493.217 298.032 120.326 

Provisao para participagoes de empregados e 

administradores 
1.344.526 1.011.914 1.138.078 844.412 

Receitas diferidas 5.929 

Outras contas e despesas a pagar 3 .586 .429 4 .506.198 7.130.338 4 .488 .096 

62.557,16!  47.555.011  111.698.595  60 .385 .858  

Nao circulante 

Financiamentos 16 50.049.441 29 .806 .589 11.456.564 4.811.988 

Compromissos contratuais com transferencia 

de beneficios, riscos e controles de bens 
17 8 0 4 .9 9 8 12.701.708 

Subsidiaries, controladas e coligadas 7.2 49 .289 94 .664 1.100.528 2.374.256 

Impostos e contribuigao social diferidos 20.4 13.165.132 10.418.754 10.821.894 8.433.677 

Piano de pensao 21 3.475.581 4.520.145 2 .966.084 4.138.672 

Piano de saude 21 10.296.679 9.272.183 9.510.037 8.554.276 

Provisao para contingencias 25 890 .326 613.969 203 .285 208.415 

Provisao para desmantelamento de areas 4 .8 6.581.618 6.132.359 5.975.787 5.854.072 

Receitas diferidas 1.292.906 1.391.788 76.574 

Outras contas e despesas a pagar 1.982.355 1.262.114 448 .672 459.561 

38 .588 .325  63 .512.565  55.261.133  34 .834 .917  

Participacao dos acionistas nao controladores 2.653.074 6.306.097 

Patrimdnio iiquido 23 

Capital social realizado 78 .966 .691 52 .644,460 78.966.691 52.644.460 

Reservas de capital 514.857 1.553.831 514.857 1.553.831 

Reserva de reavaliagao 10.284 61.520 10.284 61.520 

Reservas de lucros 58 .643.049 59.594.316 64.442.783 61.752.424 

Ajustes de avaliacao patrimonial (405.863) (336.180) 

Ajustes acumulados de couversao 636 .264 452.704 

133.365.282  113.854.127  144.051.139  116.012.235  

292.163,842  231.227.800  311.010.867  211.233,010  
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DEMONSTRACAO OE RESULTADO 
Exercicios findos em 31 de dezembro do 2 0 0 8 o 2 0 0 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Em milhares de reais, exceto o lu cro Iiqu ido por acao do capita l social realizado) 

DEMONSTRACAO DE RESULTADO N0TA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Receita operacional bruta 

Vendas 

Produtos 

Servicos, prmcipalmente fretes 

Encargos de vendas 

Receita operacional iiquida 

Custo dos produtos e servicos vendidos 

Lucro bruto 

Receitas (Despesas) operacionais 

Vendas 

Financeiras 

Despesas 

Receitas 

18 

18 

Variacoes cambiais e monetarias, liquidas 18 

Gerais e adrninistrativas 

Honorarios da diretoria e do conselho de administracao 

De administracao 

Tributarias 

Custos com pesquisas e desenvolvimento tecnologico 

Perda na recuperacao de ativos 

Custos exploratorios para extracao de petroleo e gas 

Pianos de pensao e saude 

Outras receitas e despesas operacionais, liquidas 

21 

18 

Participates em subsidiarias e coligadas 

Resuitado de participagoes em investimentos 13 

Lucro operacional antes da contribuicao social, do imposto de renda, das participagoes 

dos empregados e administradores e da participacao dos acionistas nao controladores 

Contribuigao social 

Imposto de renda 

Lucro antes das participagoes dos empregados e administradores e da 

participacao dos acionistas nao controladores 

20.5 

20 .5 

Participagoes dos empregados e administradores 

Lucro antes da participacao dos acionistas nao controladores 

22 

Participagao dos acionistas nao controladores 

Lucro iiquido do exercicio 

Lucro Iiquido por acao do capital social realizado no fim do exercicio - R$  

As notas explicates sao parte integranle das derronstracoes contabeis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSOLIDADO 
CONTROLADORA I 

•  •  7 0 0 8 2 0 O7 2 0 0 8 

266.217.208 218.050.202 207.484.566 169.965.711 |  

276.872 203.972 505 .883 279.243 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 6 6 .4 9 4 .0 8 0  218.254.174  207 .990 .449  170.244.954  

(51.375.544) (47.676.449) (46.280.943) (43.477.953) 

215.118.536  170.577.725  161.709.506  126.767.001  

(141.623.359) (104.398.043) (97.343.992) (70.444.686) 

73.495.177  G5 .n9 .6 8 ? 64 .365 .514  56 .322 .315  ; 

(7.162.264) (6.059.734) (6.325.507) (5.314.132) 

(4.193.135) (3.292.002) (7.050.686) (3.096.677) 

3 .494.430 2.417.659 5.991.531 4.662.159 

3.827.489 (3.146.547) 8.256.134 (4.713.938) 

(4.034) (35.792) (29.259) (5.153) (4.034) 

(7.211.566) (6 .398.633) (5.012.193) (4.484.176) j 
(862.766) (1.255.511) (425.978) (717.092) 

(1.705.572) (1.712.338) (1.690.702) (1.700.342) 

(933.088) (446.129) (602.675) (45.248) i 
(3.494.258) (2.569.724) (2.550.569) (1.211.923) \  

(1.427.395) (2.494.510) (1.343.773) (2.359.108) 1  
(4.712.243) (5.188.393) (3.366.678) (4.611.454) |  

(24.416.160) (30.175.121) (14.126.249) (23 .595 .965 ) 

1 

(874.218) (465.274) 2 .252.380 (643.379) 

4 8 .2 0 4 .7 9 9  35 .539 .287  52 .491 .645  32.082.971  

(4.169.529) (2.876.775) (3 .995.909) (2.492.591) 1  

(11.792.449) (8 3 9 5 .9 8 3 ) (10.888.109) (6.717.277) 1  

32.242.821  2 4 .2 6 6 .5 2 9  37.607.627  22 .873.103  

(1.344.526) (1.011.914) (1.138.078) 
(844.412) i 

30 .898 .295  23 .254.615  3 6 .4 6 9 .5 4 9  22.028.691  

2.089.497 (1.742.826) 

32.987.792  21.511.789  3 6 .4 6 9 .5 4 9  22.028.691  

3,76  4 ,90  4,16  5,02  
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NOTAS EXPUCATIVAS AS DEMONSTRAQOES CONTABEiS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ConsolidadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e  da C'ontroladora 

(Em milhares de reais) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

31 SEGURANCA, MEIO AMBIENTE E SAUDE 

Em 2008, os principals indicadores de seguranca. meio ambiente e saiide da Petrobras 

mantiveram-se compativeis com os das melhores empresas mundiais do setor, nao tendo 

se regisi radix no periodo. nenhuma ocorrencia significativa de vazamento de dleo. 

A Pelrobras investe continuaraente em Ireinamento, capacitacito e desenvolvimento 

de novas tecnologias visando a prevencao de acidentes e a seguranca e saiide dos traha-

liiadorcs. Alem disso. maiilem no Pafs dez Centros de Defesa Ambientai, de prontidao 

24 horas por dia para podei responder coin rapidez e eficiicia a qualquer acidente com 

derramamento de oleo. 

Esse modelo responsavel de atuacao conljibuiu para que a Petrobras se manlivesse, 

em 2008, entre as empresas que oompocm o indite "Dow Jones" de Susfentabilidade, o 

mais importante do genera No Brasil, alem da Petrobras. so mais sete empresas integrum 

esse indice - e. no mundo, a Petrobras e a t'inita do setor de petroleo e gas dos paises em 

desenvolvimento. 

Os gastos totais da companhia em seguranca. meio ambiente e saiide (SMS), eonsi-

derando investimentos e operacoes, atingiram no acumulado de Janeiro a dezembro de 

200S o inontante de RS 4.482.000, sendo RS 2.401.000 em seguranca, RS 1.715.000em meio 

ambiente e RS .i65.000 ern saiide. nao estando ai computados os gastos com Assistencia 

Multidisciplinar de Saiide (AMS) e apoio a ptogramas e/ou projetos ambienf.ais exteinos. 

Nesse total estao inciuidos os gastos reali/.ados atraves do Pegaso (Programa de tx -

ceiencia em Gestae Anibiental e Seguranca Operacional), que somarani no periodo. ent re 

investimentos e operacoes, R$ 652.000. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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