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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Discrepancies nos padroes de vida e de consumo das sociedades, crescentes indices de 

desigualdade social, acumulados no decorrer de anos, impuseram o surgimento de uma 

nova proposta de gestao empresarial, tambem conhecida como Sustentabilidade 

Empresarial. Neste cenario, torna-se imprescindivel que a sustentabilidade deixe de ser 

apenas urn ideal e se constitua em uma efetiva pratica realizada pelas empresas, tendo 

como suporte a contabilidade. E nesse contexto que os profissionais da contabilidade 

devem estar aptos para participar de forma ativa neste processo de planejamento, avaliagao 

e controle das questoes sociais e ambientais, registrando e divulgando as medidas adotadas 

e os resultados. Perante isso, o presente estudo investigou o grau de percepcao dos 

contadores da cidade de Sousa-PB sobre Sustentabilidade Empresarial, sob as perspectivas 

do modelo de sustentabilidade proposto por Coral (2002) e pelo modelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Triple Bottom Line 

(TBL) ou Tripe da sustentabilidade (Ambiental Social e Economica), Para tanto se realizou 

uma pesquisa de campo, atraves da aplicacao de questionarios devidamente estruturados, 

com os contadores cadastrados no CRC-PB sobre assuntos peculiares a sustentabilidade 

empresarial com o proposito de contribuir para urn maior destaque e melhoria com relacao a 

prestacao dos servigos contabeis na cidade de Sousa-PB. Apos a organizagao dos dados 

coletados em pesquisa, foi realizada uma analise estatistica descritiva que apontou urn 

elevado grau de percepgao relacionado aos tres pilares da sustentabilidade, apesar de 

existir algumas deficiencias no que tange o conhecimento relacionado a sustentabilidade 

ambiental. 

Palavras-chaves: Desenvolvimento Sustentavel, Sustentabilidade Empresarial, 

Contabilidade. 



R E S U M E N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Las discrepancias en los niveles de vida y del consumo de las sociedades, los crecientes 

niveles de desigualdad social, acumulados durante anos, impusieron el surgimiento de una 

nueva propuesta de gestion de negocios, tambien conocida como la sostenibilidad 

corporativa. En este escenario, es fundamental que la sostenibilidad ya no es solo un ideal, 

y se constituya en una practica efectiva de las empresas, con el apoyo de la contabilidad. Es 

en este contexto que la profesion contable debe ser capaz de participar activamente en el 

proceso de planificacion, evaluation y control de los problemas sociales y ambientales, la 

grabacion y difusion de las acciones y resultados. Acto seguido, el presente estudio se 

investigo el grado de percepcion de los contadores en la ciudad de Sousa-PB acerca la 

sostenibilidad corporativa, sobre las perspectivas de la propuesta de modelo de 

sostenibilidad de Coral (2002) y el modelo de la Triple Bottom Line (TBL) o tripode 

sostenibilidad ( Economia, Ambiental y Social). Para esto, se realizo un estudio de campo a 

traves de cuestionarios estructurados correctamente, con los contadores registrados en el 

CRC-PB en las cuestiones propias de la sostenibilidad corporativa con el objetivo de 

contribuir a una mayor atencion y mejora en relacion con la prestation de servicios de 

contabilidad en ciudad de Sousa-PB. Despues de la tabulation de los datos recogidos en la 

investigation, se realizo un analisis estadistico descriptivo que mostro un alto grado de 

percepcion en relacion con los tres pilares de la sostenibilidad, aunque hay algunas 

deficiencias en cuanto a conocimientos relacionados con la sostenibilidad del medio 

ambiente. 

Palabras clave: desarrollo sostenible, actividad empresarial sostenible, Contabilidad. 
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1 I N T R O D U C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com o aumento expressivo da industhalizagao e a crescente demanda de consumo e de 

producao acompanhada pelo aumento populacional torna-se fundamental para as 

empresas, para o governo e para a sociedade ter o conhecimento dos impactos negativos 

que suas atividades causam ao meio ambiente em que atuam. Nesse contexto, a 

contabilidade emerge com o objetivo precipuo de prestar essas informacoes aos seus 

diversos usuarios. Para a consecugao dessa finalidade, a contabilidade precisa se adaptar 

as mudangas da sociedade, assumindo novas caracteristicas (ALBUQUERQUE, 2009). 

Para urn modelo de crescimento com base no desenvolvimento sustentavel, e preciso que 

todos tenham atendidos as suas necessidades basicas e Ihes sejam proporcionadas 

oportunidades de concretizar suas aspiracoes a uma vida melhor (PHILIPPI, 2001, p.304). 

Para tanto, sao necessarias novas formas de organizagao como a Sustentabilidade 

Empresarial, uma proposigao caracterizada pela habilidade de simultaneamente ampliar a 

atividade economica, reduzir os impactos ambientais e contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida humana (BARATA, 2007). 

A importancia do fator sustentabilidade em todos os segmentos da economia e 

inquestionavel. No entanto, nao e raro a questao ser abordada de forma apenas conceitual, 

paradigmatica e teorica, em especial no meio empresarial. 

Essa premissa, valida para todos os setores da sociedade, mostra-se particularmente 

relevante para a atividade exercida pelo profissional da contabilidade, o qual se apresenta 

diante deste contexto, como fonte de informacoes uteis para tomadas de decisoes em 

relagao as atividades e eventos incorridos que podem levar a sustentabilidade empresarial. 

Urn dos elementos a ser combatido para que ocorra a promogao da sustentabilidade e a 

minimizagao dos impactos negativos causados pelas atividades exploradoras dos recursos 

naturais realizadas por muitas organizagoes. Para isso varias ciencias e areas do 

conhecimento estao empenhadas para contribuir com essa causa, de acordo com seu 

campo de atuagao. E nesse contexto que a participagao da contabilidade ocorre na medida 

em que ela registra os eventos de natureza ambiental que causam impactos significativos na 

situagao economico-financeiro das empresas (RIBEIRO, 2010). 

Nao obstante, este trabalho tern pretende identificar o grau de percepgao dos contadores da 

cidade de Sousa-PB sobre a Sustentabilidade Empresarial, proporcionando assim, com 

base nos dados obtidos, urn maior conhecimento das deficiencias e dificuldades existentes 
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nessa area, ja que em meio a esse novo modelo empresarial que tende a se fortalecer nas 

proximas decadas a participagao da contabilidade se mostra fundamental no 

desenvolvimento de agoes que possibilitem atenuar as agressoes praticadas pelos agentes 

degradantes do meio ambiente. 

1.1 Delimitacao do tema e problematica 

Nas ultimas decadas percebem-se grandes mudangas relacionadas com a preocupagao 

sobre questoes sociais, e com o meio ambiente, as quais direcionam as empresas 

assumirem uma nova postura, adotando medidas para controlar os impactos negativos que 

suas atividades causam ao meio em que estao inseridas. 

Atraves dessas mudangas no meio organizacional, surge como desafio para a contabilidade 

apoiar os novos tipos de gestoes socioambientais difundidas pelas empresas, nao apenas 

como forma de diminuir os efeitos negativos causados ao meio ambiente, mas tambem 

agregar valor economico, social e ambiental, contribuindo para sua capacidade de atuar no 

mercado com maior competitividade sustentavel (FERREIRA,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. 2008). 

Percebe-se, portanto que a contabilidade vista por muitos, como apenas urn sistema de 

informagoes sobre a situagao patrimonial, financeira e economica das empresas, esta se 

inserindo em urn novo campo de atuagao, tendo como desafio, fornecer informagoes nao 

apenas financeiras, mas tambem de cunho social e ambiental, auxiliando as empresas a 

seguirem novos padroes de uma gestao socio-ambiental. 

A participagao do contador e respeitavel nesse processo sustentavel, pois desperta o 

interesse para as questoes ambientais, ajudando a classe empresarial a integrar, em sua 

gestao, a variavel ambiental, nao apenas para constar na legislagao, mas por uma 

verdadeira conscientizagao ecologica (KRAEMER, 2005). 

Neste contexto, a contabilidade e urn excelente instrumento para o desenvolvimento da 

sustentabilidade nas organizagoes, auxiliando os gestores a atenderem as exigencias 

requeridas com relagao a veracidade e transparencia das informagoes referentes ao modo 

como se esta lidando nas empresas com a questao ambiental (QUEIROZ, 2000). 

Alem da finalidade de controlar e evidenciar o patrimonio, apurar o resultado e prestar 

informagoes uteis aos usuarios, a contabilidade pode ser urn instrumento de auxilio para que 

as empresas desenvolvam agoes responsaveis, considerando a preocupagao ambiental. 
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Tendo em vista a importancia social da contabilidade nesse processo sustentavel o 

profissional contabil nao pode ficar indiferente a todas essas mudangas do mundo moderno, 

pois sua profissao esta intimamente ligada com o desenvolvimento socioeconomico da 

humanidade, possuindo uma relevante fungao social, no que se refere aos impactos 

negativos causados pelas empresas (FRANCO, 1999), 

E notorio, o contador e urn profissional de grande importancia para a integragao de uma 

conscientizagao ambiental por parte das empresas. A contabilidade deve ser aplicada com 

transparencia, evidenciando as praticas que geram resultados positivos, auxiliando na busca 

de solugoes para os paradigmas ambientais, sociais e economicos, pois sendo urn 

importante meio de fornecer informagoes, deve procurar responder a este novo desafio, 

satisfazendo todos os usuarios interessados na crescente e sadia atuagao dessas 

organizagoes na sociedade (VELLANI e RIBEIRO, 2006). 

Desta forma, surge entao o seguinte questionamento:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Qual a percepgao dos contadores 

da cidade de Sousa-PB sobre a Sustentabilidade Empresarial? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar o grau de percepgao dos profissionais de contabilidade da cidade de Sousa-PB 

sobre a Sustentabilidade Empresarial. 

1.2.2 Objetivos Especif icos 

• Elencar as principals variaveis que compoem o processo de sustentabilidade 

empresarial; 

• Investigar o grau de conhecimento dos contadores sobre o pilar economico da 

sustentabilidade empresarial. 

• Identificar a percepgao dos contadores sobre a sustentabilidade social. 

• Investigar o grau de conhecimento dos contadores sobre a sustentabilidade 

ambiental. 

• Apresentar as principals deficiencias com relagao ao conhecimento da 

sustentabilidade empresarial nas organizagoes por parte dos contadores. 
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1.3 Justif icativa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atualmente, com o desenvolvimento da tecnologia, as organizagoes, atraves de suas 

atividades de exploracao dos recursos naturais, estao afetando o padrao de vida da 

sociedade, causando diversos maleficios a populacao devido aos impactos no meio 

ambiente (SANTOS et al. 2004). 

A cobranca da sociedade quanto as questoes ambientais esta se intensificando e a insergao 

dos debates com relagao esse tema na educagao esta proporcionando urn maior 

conhecimento e conscientizagao da populagao, tornando os consumidores mais 

responsaveis com relagao ao seu consumo. 

Em meio a frequente e emergente necessidade de reflexao por parte das organizagoes 

sobre o seu papel no desenvolvimento sustentavel, e cada vez mais necessaria a busca por 

novas informagoes que contribuam nao somente para os negocios, mas tambem para a 

construgao de uma sociedade sustentavel (ZAMBON E RICCO, 2009). 

E dentro desta perspectiva que o profissional de contabilidade necessita se adaptar aos 

novos paradigmas do desenvolvimento sustentavel, buscando atender as novas 

necessidades de seus clientes, interagindo e auxiliando na criagao de uma gestao 

participativa entre as organizagoes e a sociedade. 

A contabilidade como uma ciencia social vem evoluindo e se adequando aos novos modelos 

de gestao utilizados pelas organizagoes em meio as mudangas politicas, economicas e 

sociais que influem nao apenas no mercado financeiro, mas gera uma mudanga em todo 

meio social. 

O profissional da contabilidade possui condigoes de participar nao so da elaboragao das 

demonstragoes, podendo tambem atuar de maneira estrategica, oferecendo informagoes 

uteis, auxiliando assim no aprimoramento e na eficacia das praticas sustentaveis 

promovidas pelas organizagoes. 

Segundo (KRAEMER, 2005): 

A Contabilidade nao pode ficar fechada a escrituragao e mensuracoes 
quantitativas do patrimonio da empresa. Ela deve estar aberta a evolueao 
tecnologica e as mudangas rapidas do mundo modemo. Estar presente na 
luta pela preservagao ambiental, criando modelos contabeis eficazes e 
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orientando o empresario na aplicacao destes modelos para satisfazer as 
necessidades economieas da empresa e tambem as necessidades do meio 
ambiente. 

Hoje a Contabilidade esta alinhada com a gestao empresarial, tendo em vista as mudangas 

legais trabalhistas, tributarias, comerciais, tecnologicas, e demais fatos similares que 

ratificam a sua posicao na empresa, se a mesma deseja obter a sua sustentabilidade e 

principalmente a sua continuidade. (COSTA, 2009). 

Todas essas modificagoes no cenario corporativo e social mostram que para a adocao de 

urn novo estiio de desenvolvimento eficaz perante os problemas existentes sera necessario 

o envolvimento de todos, com o objetivo de atingir o bem-estar geral no future 

Diante disso, esta pesquisa visa desenvolver urn estudo que consiga identificar qual o grau 

de conhecimento que os profissionais de contabilidade do municipio de Sousa-PB detem 

sobre a sustentabilidade empresarial, ou seja, qual a percepgao que esses profissionais 

possuem diante da notoria necessidade de conhecimento dos novos enfoques gerenciais 

relacionados com a preocupagao ambiental, tendo em vista o pleno desenvolvimento 

empresarial nesta regiao e a necessidade de profissionais qualificados que oferegam 

informagoes uteis e adequadas para urn melhor gerenciamento destas empresas. 

Nesse contexto, o tema pesquisado visa contribuir para urn maior destaque e melhoria com 

relagao a prestagao dos servigos contabeis na cidade de Sousa-PB, ja que o conhecimento 

sobre esta nova proposta de gestao voltada ao paradigma da sustentabilidade empresarial 

por parte do profissional de contabilidade e urn elemento fundamental para seu 

aprimoramento profissional. 

A escolha por esta tematica e motivada principalmente pela necessidade e requerimento de 

uma nova visao do profissional contabil por parte da sociedade. O contador precisa suprir as 

necessidades de seus clientes, mantendo-se atualizado e acompanhando as mudangas do 

ambiente, aplicando as ferramentas que possuem como base as tecnicas mais recentes e 

adequadas a cada situagao (MERLO E PERTUZATTI, 2007, p.4). 
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1.4 Procedimentos Metodologicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Natureza da pesquisa 

Com base nas caracterfsticas do objetivo geral pode-se considerar que a pesquisa e de 

carater qualitativo. Para Richardson apud Beuren et al. (2006), os estudos que utiiizam uma 

abordagem qualitativa mostram aspectos subjetivos e atingem motivacoes nao explicitas, 

ou mesmo conscientes, de maneira espontanea. E utilizada quando se busca percepcoes e 

entendimentos sobre a natureza geral de uma questao, abrindo espaco para interpretacao. 

E uma pesquisa indutiva, isto e, o pesquisador aborda sobre conceitos, ideias 

entendimentos a partir de padroes encontrados nos dados, ao inves de coletar dados para 

comprovar teorias, hipoteses e modelos pre-concebidos. 

1.4.2 Classif icacao da pesquisa 

De acordo com os resultados a serem alcancados essa pesquisa caracteriza-se como 

descritiva. Para Gil (2008, p.28) a pesquisa descritiva tern como principal objetivo descrever 

caracterfsticas de determinada populacao ou fenomeno ou estabelecimento de relacoes 

entre as variaveis, utilizando principalmente tecnicas padronizadas de coleta de dados. 

Esta pesquisa tambem e de carater exploratorio, pois em urn estudo exploratorio busca-se 

conhecer com maior profundidade o assunto, de modo a torna-lo mais claro ou construir 

questoes importantes para a conducao da pesquisa (BEUREN, 2006). Neste mesmo sentido 

Gil (2008, p.27) diz que este tipo de pesquisa tern como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais explicito ou a construir hipoteses. 

Considera-se que esta pesquisa como finalidade o aprimoramento de ideias ou a 

descobertas de intuicoes. Seu planejamento e, portanto, bastante flexivel, de modo que 

possibilite a consideracao dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 

Com relacao aos procedimentos da pesquisa, para a fundamentacao do referencial teorico, 

foi empregado o procedimento de pesquisa bibliografica, ja que na coleta de dados se 

utilizou fontes de pesquisas como livros e textos tecnicos. Na concepgao de Gil (2008 p. 50) 

a pesquisa bibliografica e desenvolvida mediante material ja elaborado, principalmente livros 

e artigos cientificos. 
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Alem disso, outro procedimento utilizado para a realizacao desta pesquisa foi o 

levantamento ou metodologiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA survey, sendo os dados obtidos atraves de questionarios 

encaminhados aos contadores da cidade de Sousa-PB. Diante do exposto a pesquisa ora 

apresentada tambem e classificada como de levantamento, pois segundo Gil (2008, p.55) 

caracteriza-se pela interrogacao direta das pessoas cujo comportamento das quais se 

deseja conhecer. Basicamente, procede-se solicitando informacoes a urn grupo significativo 

de pessoas acerca do problema estudado. 

1.4.3 Universo da pesquisa 

Para Marconi e Lakatos (2008) Universo e "o conjunto de seres animados ou inanimados 

que apresentam pelo menos uma caracterfstica em comum". Neste sentido, urn dado 

Universo pode compreender uma regiao geografica, urn conjunto de individuos ou ate 

mesmo uma unidade de observacao. 

Diante do exposto, o universo desta pesquisa compreendera os contadores da cidade de 

Sousa-PB cadastrados no CRC-PB, que segundo dados obtidos no corrente ano com CRC-

PB totalizavam 134 profissionais (CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA 

PARAIBA, 2011). 

1.4.3 Amostra da pesquisa 

Segundo Marconi e Lakatos (2008), a amostra de uma pesquisa compreende uma porcao 

ou parcela, convenientemente selecionada do universo; e o subconjunto do universo. 

Amostragem consiste em selecionar parte de uma populacao para observar, de modo a que 

seja possivel estimar alguma coisa sobre toda a populacao. 

Geralmente por questoes de recursos financeiros e humanos ou disponibilidade de tempo, 

e comum que nao se possa investigar a totalidade do Universo escolhido. Neste caso, e 

necessario definir uma amostra significativa que permita generalizar os resultados obtidos 

para o restante da populacao ou, pelo menos, conhecer o comportamento da amostra 

escolhida de modo mais detalhado (MARCONI E LAKATOS, 2008). 



18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Portanto, para definigao da amostra foram utilizados os criterios de amostragem por 

acessibilidade, Nesse metodo o pesquisador seleciona os elementos a que tenho acesso, 

admitindo que estes possam de alguma forma, representar o universo. 

A escolha pela amostragem por acessibilidade se deu pelo fato da limitagao de acesso aos 

profissionais, de forma que muitos dos questionarios distribuidos aos contadores nao foram 

respondidos e entregues em tempo habil, tendo em vista que no total foram entregues 50 

questionarios aos profissionais da area contabil, porem obteve-se o total de 35 questionarios 

respondidos, os quais compreenderam a amostra da pesquisa. 

1.4.4 Procedimentos e instrumento de coleta de dados 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi o questionario anexado ao Apendice desta 

pesquisa, aplicado aos profissionais de contabilidade da cidade de Sousa-PB, escolhidos 

por uma amostragem aleatoria simples. 

Quanta aos questionarios, sao definidos por Gil (2008, p. 121) como "uma tecnica de 

investigagao composta por urn numero mais ou menos elevado de questoes apresentadas 

por escrito as pessoas, tendo como objetivos o conhecimento de suas opinioes, crencas, 

sentimentos, interesses, expectativas, situacoes vivenciadas". 

O questionario foi composto por tres partes, as quais tratam sobre quest5es pertinentes aos 

tres pilares da sustentabilidade ambiental (economico, ambiental e social). Na primeira parte 

foram apresentadas questoes sobre o pilar economico, referente aos elementos vantagem 

competitiva, qualidade e custo, estrategias de negocios e resultado, os quais estao 

presentes no modelo de sustentabilidade empresarial propostos por Coral (2002) que 

tambem se relacionam com o modelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Triple Bottom Line. Na segunda parte, e realizada a 

apresentagao, analise e interpretacao do nivel de conhecimento dos profissionais contabeis 

sobre a Sustentabilidade Ambiental. Dentre os elementos pertinentes a esse pilar da 

sustentabilidade, foram abordas questoes sobre atendimento a legislagao, tecnologias 

limpas, utilizacao sustentavel dos recursos naturais, reciclagem e produtos ecologicamente 

corretos. Na terceira e ultima parte, apresenta-se e analisam-se os dados obtidos com 

relagao a Sustentabilidade Social, ou pilar social da sustentabilidade. Esta parte do 

questionario foi composta por questoes que abordavam os seguintes elementos: suporte no 

crescimento da comunidade, equilibrio dos setores, transparencia, assumirem 

responsabilidade social e compromisso com o desenvolvimento dos RH. Estes elementos se 
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correlacionam tanto com o modelo sustentavel proposto por Coral (2002) e o modelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Triple 

Bottom Line adotado por varias organizagoes, 

Depois de aplicados os questionarios, houve a necessidade de organiza-los para que fosse 

possivel uma melhor analise dos mesmos. A analise e feita no intuito de organizar os dados 

para possibilitar o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigagao (GIL, 

2008, p. 156). 

Em um segundo momento foi feita a interpretagao dos dados obtidos atraves dos 

questionarios, ja organizados. Segundo Beuren (2003, p. 136), "essa analise deve ser feita 

para atender aos objetivos da pesquisa e para comparar e confrontar dados e provas, no 

intuito de confirmar ou rejeitar as hipoteses ou pressupostos da pesquisa monografica." 

1.4.5 Apresentacao, t ratamento e interpretagao dos dados 

Apos estar definido o universo da pesquisa e amostra, teve-se inicio a etapa do tratamento 

dos dados. O tratamento dos dados consistiu na analise descritiva, pois eles foram 

analisados com o objetivo de se descobrir as caracterfsticas do assunto estudado. 

A partir da coleta dos dados com aplicagao dos questionarios aos contadores, as 

informagoes foram agrupadas, tabeladas e demonstradas graficamente para uma melhor 

analise dos resultados obtidos. Os dados obtidos na presente pesquisa foram selecionados 

e copilados no Microsoft Excel 2007. Os nomes dos contadores selecionados foram omitidos 

para evitar qualquer constrangimento. 
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2 F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

2.1 Desenvolvimento Sustentavel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Barbosa (2008) O termo "Desenvolvimento sustentavel" surgiu a partir de estudos 

da Organizacao das Nagoes Unidas sobre as mudangas climaticas, perante a crise social e 

ambiental pela qual o mundo passava durante a segunda metade do seculo XX. Na 

Comissao Mundial para o meio ambiente e desenvolvimento, conhecida tambem como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Comissao de Brundtland, foi desenvolvido urn relatorio que ficou conhecido como "Nosso 

Futuro Comum" no qual o Desenvolvimento Sustentavel foi exposto como "aquele que 

atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as geragoes 

futuras atenderem a suas proprias necessidades" (COMISSAO MUNDIAL SOBRE O MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991). 

Surgiram entao, mobilizagoes da sociedade em prol do meio ambiente, levando empresas a 

adotar formalmente as estrategias e programas ambientais (ALBUQUERQUE, 2009). Muitas 

empresas aderiram a esse conceito, pois acreditava que a insergao da sustentabilidade nos 

seus negocios tornaria seus processos produtivos mais eficientes e como consequencia, 

uma redugao nos custos. 

Segundo Almeida (2008), durante a Conferencia da ONU em Estocolmo.em 1972, a 

crescente discussao foi conciliar a atividade economica com a preservagao do meio 

ambiente. 

Anos apos a Comissao Mundial, percebeu-se que apenas as questoes ambientais, as quais 

preocupavam tanto a sociedade como as organizagoes, nao resolveria os problemas de 

uma economia mundial sustentavel. A questao a ser tratada nao era somente a dimensao 

ambiental ou economica, mais tambem a esfera social. 

Segundo Albuquerque (2009) a CNUMA/UNCED (Conferencia das Nagoes Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento) produziu urn importante documento, a Agenda 21 . Nele 

o conceito de Desenvolvimento Sustentavel e baseado na satisfagao das necessidades do 

presente com urn equilibrio dinamico, sem comprometer a capacidade das geragoes futuras 

satisfazerem as suas. A essentia fundamental da Agenda 21 era promover urn novo padrao 

de desenvolvimento que conciliasse a protegao ambiental com a justiga social e a eficiencia 

economica. 
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O piano de sustentabilidade da Agenda 21 , apresentado no projeto ECO-92, fixava tres 

areas de desenvolvimento sustentavel: a dimensao economica, social e ambiental, que 

ficaram conhecidas internacionalmente comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Triple Bottom Line (TBL) criado pelo sociologo 

ingles John Elkington. Esse conceito TBL reflete sobre a necessidade de as empresas 

ponderarem em suas decisoes estrategicas, mantendo a sustentabilidade economica ao 

gerenciar empresas lucrativas e geradoras de valor; a sustentabilidade social ao estimular a 

educacao, cultura, lazer e justica social a comunidade; e a sustentabilidade ecologica ao 

manter uma preocupagao com a natureza e sua diversidade. 

Partindo dessa visao proposta na Agenda 21 , a qual caracteriza a sustentabilidade como 

uma questao multidimensional e intertemporal, Sachs (1993) citado Xavier (2005) apud 

Albuquerque (2009, p. 85) propoe que o conceito de desenvolvimento sustentavel deve, 

primordialmente, defender objetivos sociais e eticos para com a geragao atual, bem como, 

objetivos ambientais para com as geragSes futuras. Enfim, Sachs enfatiza a necessidade de 

se considerar o desenvolvimento a partir de pelo menos cinco dimensoes. Sao elas: 

- A dimensao social: criagao de urn processo de desenvolvimento em prol de uma sociedade 

mais igualitaria, uma melhor distribuigao de renda diminuindo assim a desigualdade social; 

- A dimensao economica: torna-se possivel atraves do uso dos recursos de forma mais 

eficiente e de urn fluxo constante de investimentos publicos e privados; 

- A dimensao ecologica: uso racional dos recursos naturais, recursos renovaveis e nao 

renovaveis em geral, do consumo de combustiveis fosseis, redugao dos residuos e da 

poluigao. Definigao de normas para uma adequada protegao ambiental; 

- A dimensao espacial: estabelecimento de urn processo de adequagao da distribuigao das 

populagoes rural e urbana, diminuindo a concentragao da populagao em areas urbanas; 

preservar ecossistemas frageis promovendo a agricultura e a exploragao racional das 

florestas atraves de tecnicas sustentaveis que protejam a biodiversidade. 

- A dimensao cultural: promover processos que busquem mudangas dentro da continuidade 

cultural, que tenham como base o conceito de eco desenvolvimento considerando os 

valores culturais de cada sociedade. 

Dessa forma nota-se que nao se deve pensar em voltar atengao para apenas urn dos focos 

considerados importantes para o alcance do desenvolvimento sustentavel. Essas dimensoes 

devem ser levadas em consideragao simultaneamente, em todos os pianos de agoes 

elaborados que visem alcangar a sustentabilidade. 
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Tais consideragoes mostram que as aplicacoes das dimensoes do desenvolvimento 

sustentavel contribuem para a melhoria das condigoes sociais, garantindo a geracao de 

valor nao so para as organizagoes, mas tambem para toda a sociedade. 

Segundo (CAVALCANTI, 2008): 

O atual modelo de crescimento economico gerou enormes desequilfbrios; 
se, por um lado, nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro 
lado, a miseria, a degradagao ambiental e a poluieao aumentam dia-a-dia. 
Diante desta constatagao, surge a ideia do Desenvolvimento Sustentavel 
(DS), buscando conciliar o desenvolvimento economico com a preservagao 
ambiental e, ainda, ao fim da pobreza no mundo. 

O desenvolvimento sustentavel apresenta-se como um projeto destinado a erradicar a 

pobreza, satisfazer as necessidades basicas, melhorar a qualidade de vida da populagao e 

promover a conservagao ambiental. Constitui-se num projeto social e politico que aponta 

para o ordenamento ecologico e a descentralizagao territorial da produgao, assim como para 

a diversificagao dos tipos de desenvolvimento e dos modos de vida das populagoes que 

habitam o planeta (LEFF, 2001). 

Segundo (FERREIRA, et al. 2008): 

O grande desafio do desenvolvimento sustentavel envolve diversos 
obstaculos a serem superados. As questoes desdobram-se; por exemplo, 
preservar o meio ambiente, muitas vezes, significa nao produzir 
determinados produtos, ou incorrer em custos extremamente altos para 
produzi-los sem afetar o meio ambiente, tornando-os com isso inviavel, sem 
condigSes de serem adquiridos pelo consumidor final. Um produto cujo 
prego nao seja competitivo corre o risco de levar uma empresa a falencia, e 
isso gerariam desemprego e todas as consequencias sociais inerentes a 
essa situagao. 

A questao em torno do desenvolvimento sustentavel e complexa e requer uma constante 

discussao sobre os limites e impactos que o crescimento economico causa a sociedade, a 

qual precisa se conscientizar de seu papel neste processo e no ambiente, respeitando suas 

necessidades, tendo em vista os problemas que as geragoes futuras enfrentarao. 

2.1.2 Sustentabi l idade Empresar ia l 

Sustentabilidade vem dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA latim sustentare, que significa suster, suportar, ou seja, esta 

associado a possibilidade de um sistema garantir a sua continuidade e perenidade. E a 
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capacidade de se manter mais ou menos constante, ou estavel, por longo periodo 

(BOSSEL, 1999). 

Segundo Philipp (2001): 

Sustentabilidade e a capacidade de se auto-sustentar. Uma atividade 
sustentavel qualquer e aquela que pode ser mantida por um longo periodo 
indeterminado de tempo, ou seja, para sempre, de forma a nSo se esgotar 
nunca, apesar dos imprevistos que podem vir a ocorrer durante este 
periodo. Pode-se ampliar o conceito de sustentabilidade, em se tratando de 
uma sociedade sustentavel, que nao coloca em risco os recursos naturais 
como o ar, a agua, o solo e a vida vegetal e animal dos quais a vida (da 
sociedade) depende. 

Toda empresa tern como objetivo principal a obtencao de lucro, visando sempre a 

continuidade da organizagao. No entanto, com as mudangas no cenario social e 

empresarial, para atender tal objetivo, a preocupagao com as questoes ambientais e os 

impactos causados pelas atividades empresariais, estao cada vez mais, fazendo parte da 

responsabilidade das organizagoes. 

Altenfelder apud (ARAUJO et al. 2006) aborda que na area empresarial a preocupagao com 

a sustentabilidade tern se generalizado, e um grupo mais envolvido com esta inquietagao 

criou uma entidade voltada a sustentabilidade empresarial, ligada ao movimento 

internacional de empresarios com este foco. 

Diante dessas mudangas o surgimento do conceitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Triple Bottom Line (TBL) difundido pelo 

documento Agenda 21 , foi fundamental para a mudanga do paradigma das empresas, que 

tinham como unico foco o lucro (BARBOSA, 2008). 

Com o aumento da preocupagao com insergao de praticas sustentaveis no meio 

empresarial, modelos de sustentabilidade sao propostos para que as empresas possam 

aplica-los com o intuito de essas praticas gerarem maiores ganhos para empresa no 

mercado competitivo. 

Segundo Araujo (2006, p. 9): 

Para que as organizagoes possam contribuir para a sustentabilidade devem 
modificar seus processos produtivos, quando for necessario, para se 
tornarem ecologicamente sustentaveis. Isto implica em construir sistemas 
de produgao que nao causem impactos negativos e mesmo estejam 
contribuindo para a reeuperagao de areas degradadas ou oferecendo 
produtos e servigos que contribuam para a melhoria do desempenho 
ambiental dos consumidores e clientes de uma industria. 
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Esta nova proposta de gestao voltada ao paradigma da sustentabilidade empresarial 

representa inumeras oportunidades de inovagio e de novos negocios. Para tornar tal 

contexto proveitoso, as empresas podem enxergar estas oportunidades de duas maneiras: a 

de inovar aproveitando o proprio negocio da empresa e a outra a de inovar ocupando novos 

mercados, ou seja, desenvolvendo novos negocios. Essa nao e uma tarefa facil, mas e uma 

grande chance para sair a frente da concorrencia e, portanto, garantir o crescimento dos 

negocios (ZAMBOM E RICCO, 2009). 

Conforme Albuquerque (2009, p.88), mediante esse novo cenario, e importante ser uma 

empresa proativa em relagao ao meio ambiente, incorporando fatores ambientais nas metas, 

politicas e estrategias da empresa, considerando os riscos e os impactos ambientais nao so 

de seus processos produtivos, mas tambem de seus produtos, fazendo com que a protecao 

ambiental passe a fazer parte de seus objetivos de negocios, tendo o meio ambiente como 

uma possibilidade de lucro. 

As organizagoes deverao incorporar a variavel ambiental no aspecto de seus cenarios e na 

tomada de decisao, mantendo com isso uma postura responsavel de respeito a questao 

ambiental. Nao e de forma imediata que esses resultados sao viabilizados, e necessario que 

haja planejamento e organizagao de todos os passos para a interiorizagao da variavel 

ambiental na organizagao para que ela possa atingir o conceito de excelencia ambiental, 

trazendo com isso vantagem competitiva (KRAEMER, 2000). 

Tais consideragoes mostram que as empresas nao podem mais atuar como um sistema 

fechado, preocupando-se apenas com crescimento economico. Torna-se necessario que 

elas objetivem o equilfbrio entre o desempenho economico, o social e o ambiental, 

garantindo o futuro e a geragao de valor nao so para a organizagao, mas tambem para seus 

acionistas e para toda sociedade (Albuquerque, 2009, p. 87). 

Baseado nesse contexto Coral (2002) apresenta um modelo sustentavel para ser adotado 

pelas empresas, o qual compreende tres dimensoes da sustentabilidade: economica, social 

e ambiental. Para o autor cada dimensao que compoe o modelo de sustentabilidade 

empresarial proposto, caracteriza-se por um conjunto de variaveis pertinentes a tematica, 

onde a intensificagao dos elementos que compreende as variaveis economica, ambiental e 

social, tende a ser analisada positivamente na perspectiva da sustentabilidade empresarial. 

Conforme e apresentado na Figura 1. 
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Figura 1: Modelo de sustentabilidade empresarial 
Fonte: Coral, 2002, p, 129 

Para que se entenda melhor essa proposta e preciso estudar a sustentabilidade empresarial 

a partir desses tres pilares: o economico, o social e o ambiental. 

2.1.2.1 Sustentabi l idade E c o n o m i c a 

Durante anos, as organizagoes preocuparam-se apenas com a eficiencia dos sistemas 

produtivos. A visao de desenvolvimento elassica com foco apenas no crescimento 

economico (e que ainda hoje prevalece para muitas economicas) nao considerava, pelo ao 

menos em niveis adequados ou aceitaveis, a questao dos riscos de esgotamento dos 

recursos naturais, sobretudo os nao renovaveis e o impacto das atividades economicas na 

degradagao do meio ambiente (ALBUQUERQUE, 2009, p. 25). 

Com o rapido crescimento da populagao, criou-se uma demanda sem precedentes, a que o 

desenvolvimento tecnologico pretende satisfazer submetendo o meio ambiente a uma 

agressao que esta provocando o declinio, cada vez mais, acelerado de sua qualidade e de 

sua capacidade para sustentar a vida (TINOCO E KRAEMER, 2008, p.42). 

Porem, diante deste panorama as empresas passam a se reestruturar para se adequarem a 

um novo modelo de desenvolvimento economico, nao baseado exclusivamente na obtengao 

de lucro a qualquer custo, mas com o uso de maneira racional e eficaz dos recursos 

naturais. 

E cada vez mais necessaria a busca por novas formas que contribuam nao somente para os 

negocios, mas tambem para a construgao de uma sociedade sustentavel. Investir na 
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protegao ambiental e, alem de um comportamento etico e altruista, uma maneira de, 

indiretamente, contribuir para a perenidade dos negocios, beneficiando no fim, a propria 

atividade empresarial (ZAMBON E RICCO, 2009). 

Ribeiro (2010, p.3) comenta que e preciso conciliar o sistema economico e ecologico, em 

especial, porque os dois necessariamente se interagem. Assim nao se pode fazer uma 

escolha entre desenvolvimento economico ou meio ambiente saudavel. 

No mundo sustentavel, uma atividade - a economica, por exemplo - nao pode ser pensada 

ou praticada em separado, porque tudo esta inter-relacionado, em permanente dialogo. O 

uso excessivo do recurso natural rompe o equilibrio do sistema ambiental e social e quebra 

o sistema economico (ALMEIDA, 2002) 

O desenvolvimento economico sustentavel segue as diretrizes da equidade social e engloba 

politicas de combate a pobreza e diminuicao de desigualdades, alem de considerar outras 

formas de capital, alem do economico, juntamente com as questoes ambientais e sociais, 

tendo em vista que, quando o que esta em pauta e o desenvolvimento sustentavel, apenas o 

conceito de lucro contabil nao e suficiente (BARBIERI, 2009, p. 75). 

Na percepgao de Tinoco e Kraemer (2008, p. 141), a sustentabilidade economica requer 

uma gestao eficiente dos recursos em geral e caracteriza-se pela regularidade de fluxos de 

investimentos publicos e privados, o que significa afirmar que a eficiencia pode e deve ser 

avaliadas por processos macros sociais. 

Segundo Coral (2004): 

Se o foco for economico, a sustentabilidade de uma empresa podera ser 
medida pela capacidade de manter seu desempenho acima da media no 
longo prazo, ou seja, ter umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vantagem competitiva sustentavel, o que nao 
significa que a empresa nao causara nenhum impacto ao meio ambiente 
natural ou que estara promovendo o desenvolvimento sustentavel. 

Neste contexto, nota-se que para uma empresa se torne um empreendimento bem-sucedido 

no atual mercado competitivo, ela deve atuar a partir da avaliagao de fatores economicos, 

sociais e ambientais. Os tres lados, economico, ambiental e social, devem ser vistos com 

pesos iguais, pois do mesmo modo que o desenvolvimento economico nao se sustenta sem 

uma contrapartida ambiental e social, os outros tambem nao se sustentam sem a 

contrapartida de desenvolvimento economico da empresa (ALMEIDA, 2002). 

Assim a busca pelo fator economico nao pode mais ser suportado pelo mundo 

organizacional sem o suporte equilibrado com as questoes ambientais e sociais. E preciso 
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ser uma empresa sustentavel, ou seja, ser uma organizagao que busca alcangar seus 

objetivos atendendo simultaneamente a equidade social, prudencia ecologica e eficiencia 

economica (BARBIERI, 2009). 

2.1.2.2 Sustentabi l idade Ambiental 

A degradagao excessiva do meio ambiente e o uso exagerado de recursos naturais tern 

chamado atengao em todo o mundo, e com isso as empresas sao, cada vez mais, 

pressionadas por diversas partes da sociedade, para melhorar e aperfeigoar seus 

processos produtivos, a fim de reduzir as agressoes a natureza. 

Ao longo dos anos intensificou-se a nogao de que as decisoes associadas ao 

desenvolvimento deveriam levar em conta nao apenas fatores economicos e sociais, mas 

tambem ecologicos. Nesse contexto, o meio empresarial possui um papel relevante no 

sentido de contribuir para o consenso sustentavel, por meio de praticas que ensejem a 

mudanga de valores e orientagao em seu sistema operacional, vislumbrando a 

conservagao do meio ambiente (ALBUQUERQUE, 2009, p.95). 

A sociedade passou a exigir mudangas no papel do Estado em relagao a degradagao 

ambiental, e a responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente deixou de ser 

exclusiva de orgaos oficiais, sendo compartilhada por todos os setores da sociedade 

(BRAGA, 2007, p.26). 

A sustentabilidade ambiental apresenta-se como uma das esferas que compoem a tematica 

da sustentabilidade empresarial, relacionada com as esferas social e economica, referindo-

se ao uso consciente dos recursos naturais e a minimizagao da degradagao ambiental, nas 

etapas que vao desde a aquisigao de materia-prima ate a entrega do produto final ao cliente 

(ALMEIDA, 2002). 

Na visao de Coral (2002) para se atingir a sustentabilidade social a empresa precisa cumprir 

varios elementos dentre eles: optar por tecnologias limpas; utilizar a reciclagem; utilizar de 

forma sustentavel os recursos naturais; Atender a legislagao; fazer o tratamento de efluentes 

e residuos; produzir produtos ecologicamente corretos e preocupar-se com os impactos 

ambientais. 

Conforme Albuquerque (2009, p. 88): 
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Mediante esse novo cenario, parece ser consenso que ser uma empresa 
proativa em relagao ao meio ambiente, incorporando fatores ambientais nas 
metas, poltticas e estrategicas da empresa, considerando os riscos e os 
impactos ambientais, nao so de seus processos produtivos, mas tambem de 
seus produtos, fazendo com que a proteeao ambiental passe a fazer parte 
de seus objetivos de negocios, tendo o meio ambiente como uma 
possibilidade de lucro, e o caminho obvio para o desenvolvimento 
sustentavel. 

Na concepgao de Sachs (1993) apud MITIDIERI (2009) para promover a protegao ambiental 

nas suas atividades, as organizagoes devem levar em consideracao algumas variaveis 

como: o uso racional dos recursos naturais; o consumo de combustiveis fosseis, de recursos 

renovaveis e nao renovaveis em geral; reduzir o volume de residuos e de poluigao atraves 

da politica 3R (reduzir, re-utilizar, reciclar); intensificar pesquisa para a obtencao de 

tecnologias de baixo teor de residuos e eficientes no uso de recursos para o 

desenvolvimento urbano, rural e industrial; definir normas para uma adequada proteeao 

ambiental. 

Preocupada como a situacao, vencida pela pressao da sociedade ou atingida pelos efeitos 

nocivos da degradagao ambiental, a area empresarial esta se conscientizando de que sua 

sobrevivencia requer a manutengao de um meio ambiente saudavel, condigao que apenas 

se realizara com a contribuigao de cada um dos individuos que habitam o planeta, 

essencialmente daqueles que, reunidos em uma atividade economica participem da 

degradagao da natureza (RIBEIRO, 2010, p.36). 

Diante do contexto nota-se que o tripe ambiental e um dos mais importantes para se 

alcangar a sustentabilidade, tendo em vista que o alcance deste pilar somente ocorre se os 

resultados economicos e sociais estiverem em equilibrio com o desenvolvimento 

sustentavel, uma vez que as empresas que nao considerarem os aspectos ambientais em 

sua gestao terao varios problemas para alcangarem seu principal objetivo que e a 

maximizagao do lucro. 

2.1.2.3 Sustentabi l idade Soc ia l 

No antigo cenario empresarial, o que identificava uma empresa competitiva era basicamente 

o prego de seus produtos. Depois, veio a onda da qualidade, mas ainda focada nos produtos 

e servigos. Atualmente, as empresas devem investir no permanente aperfeigoamento de 

suas relagoes com as partes interessadas, incluindo tambem a comunidade na qual atua e o 

governo, sem perder de vista a sociedade em geral, que construimos a cada dia 

(INSTITUTO ETHOS apud RIBEIRO, 2010, p.43). 
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Com o passar dos anos, as empresas estao se tornando agentes transformadores, 

exercendo uma grande influencia sobre a sociedade e o meio ambiente, possuindo tambem 

recursos financeiros, tecnologicos e economicos. Cada vez mais, elas procuram colaborar 

de alguma forma para seu fortalecimento no mercado competitivo, com posturas eticas, 

transparencia e justiga social, 

O objetivo fundamental de qualquer organizagao e obter o maior retorno possivel sobre o 

capital investido, ou seja, gerar lucro e remunerar seus acionistas. Para tanto, utiliza-se de 

ferramentas disponiveis para estar a frente dos concorrentes, obtendo maiores vantagens 

no mercado. No entanto, com as mudangas em sentido global, alem dos fatores economicos 

e estruturais, outros comegam a fazer parte da responsabilidade das empresas, que sao as 

questoes do meio ambiente natural e as questoes sociais (ARAUJO,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et a/., 2005). 

Pode-se perceber que a esfera social da sustentabilidade se baseia nas relagoes das 

sociedades, sugerindo que haja uma forte ligagao de responsabilidade entre o meio 

empresarial e o social. Pode tambem ser observada por meio da relagao entre os 

colaboradores da entidade com os seus consumidores, atraves de uma relagao de 

transparencia que gera resultados positivos para empresa. 

Segundo Barbieri (2009) a sustentabilidade social requer a nogao de capital social, que nao 

se restringe ao capital humano na forma de saude, habilidades e educagao do pessoal 

interno. Deve incluir tambem a saude da sociedade e a criagao de riquezas. 

No modelo de sustentabilidade proposto por Coral (2002) o tripe social e composto por 

alguns elementos que devem ser cumpridos pelas organizagoes dos quais estao: Assumir a 

responsabilidade social; Suporte no crescimento da comunidade; Compromisso com o 

desenvolvimento dos RH; Promogao e participagao em projetos de cunho social. 

Alem disso, Sanchs (1993) apud Jacobi (2002) comenta que a esfera social tern por objetivo 

a melhoria da qualidade de vida da populagao. Para o caso de paises com problemas de 

desigualdade e de inclusao social, implica a adogao de politicas distributives e a 

universalizagao de atendimento a questoes como saude, educagao, habitagao e seguridade 

social. 

Albuquerque (2009, p. 222) diz que: 

Para a operacionalizagao da sustentabilidade social, busca-se contemplar a 
distribuigao mais equitativa da renda, acesso a propriedade, emprego, 
oportunidades, bens e servigos e a possibilidade de participagao social com 
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vistas a reducao da desigualdade entre atores sociais envolvidos e a 
satisfacao das duas necessidades essenciais. 

Nesse sentido, as empresas que sempre buscaram o lucro dos proprietaries, alem desse 

objetivo, precisam incluir entre suas metas a satisfacao da sociedade. Nao basta adaptar-se 

a todas essas mudangas, melhorar o processo produtivo e implementar qualidade ambiental 

e necessario praticar uma conduta etica e socialmente responsavel, conquistando assim o 

respeito das pessoas e das comunidades que estao inseridas, contribuindo para sua 

continuidade no mercado (RIBEIRO, 2010, p.13). 

2.2 A Contabil idade e s u a fungao soc ia l 

No cenario atual a sociedade vem sofrendo transformagoes profundas nas mais diversas 

areas, as quais exigem informagoes confiaveis e principalmente transparencia por parte das 

empresas para que as mesmas possam atuar de forma mais efetiva e eficiente. Devido a 

isto, as entidades tern incluldo a contabilidade social, ramo da contabilidade que incorpora 

distintos aspectos sociais, como a de recursos humanos, do meio ambiente e de carater 

etico (KRAEMER, 2005). 

Contemporaneamente, o conceito de fungao social ou responsabilidade social corporativa 

transcorre dos principios do desenvolvimento sustentavel, ou da sustentabilidade 

empresarial, a qual foi aceita atraves da conscientizagao da necessidade da busca por 

solugoes para os graves problemas que atingem o meio ambiente e a sociedade. Essa 

fungao social da contabilidade tern sido entendida como a demonstragao de reconhecimento 

e integragao as praticas organizacionais de responsabilidades nas areas economico-

financeira, sociocultural e ambiental (LOPES DE SA, 1999). 

Desta forma os profissionais tendem a se renovar e buscar novas competigoes e desafios 

no seu ambito profissional, para atender as necessidades da sociedade que se tornaram 

mais exigente e seletiva na escolha dos seus produtos ou servigos que serao consumidos, 

decorrentes das maiores ofertas e resultados na escolha da qualidade dos produtos gerando 

uma grande mudanga nos aspectos sociais (MOURA E SILVA, 2003). 

Na concepgao de KROETZ (1998): 

A Contabilidade e uma ciencia social que estuda a riqueza patrimonial 
individualizada, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, tendo entre 
seus objetivos a geragao de informagoes e a explicagao dos 
fendmenos patrimoniais, possibilitando o controle, o planejamento e a 
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tomada de decisao, no enfoque passado/presente/futuro, Tudo isso, 
servindo aos mais diversos usuarios, para que eles possam por meio de 
seus atos buscarem a prosperidade da entidade e da sociedade. 

Nota-se que a contabilidade esta se adaptando rapidamente para fornecer o bem-estar 

social, nao podendo se restringir em apenas fornecer informacoes que auxiliam na alocacao 

dos recursos economicos, visando unicamente a maximizagao da riqueza empresarial. A 

contabilidade, com relagao a preservagao ambiental, deve estar mais envolvida, 

apresentando uma postura baseada na consciencia de que nao se pode admitir progresso 

economico ao prego da degradagao ambiental. 

2.2.1 A Contabil idade no p r o c e s s o sustentavel 

Nas ultimas decadas vivenciam-se grandes mudangas, referentes a preocupagao com as 

questoes sociais, e com o meio ambiente, o que direciona as empresas a assumirem uma 

nova postura, adotando medidas para controlar o impacto de suas atividades no meio em 

que estao inseridas. A contabilidade, como principal instrumento de comunicagao da 

empresa com a sociedade, encontra-se envolvida nesse contexto (PAIVA, 2009, p. 10). 

Segundo Marion apud (KRAEMER, 2004, p.23): 

Um profissional da area contabil e um agente de mudangas, e como tal este 
profissional deve mostrar suas diversas habilidades. O contador e o "anjo da 
guarda" de uma empresa, tornando-se seu profundo conhecedor, podendo 
desta forma atuar em sua continuidade e crescimento 

A solugao dos problemas de ordem ambiental exige o empenho de cada segmento da 

sociedade e o desenvolvimento dos diversos ramos do conhecimento, cada um contribuindo 

de acordo com seu potencial, ramo de atuagao e habilidades praticas. Diante disso entende-

se que a contabilidade, como ciencia de avaliagao do patrimonio das empresas, deveria ser 

inserida nessa ampla campanha mundial (RIBEIRO, 2010, p.6). 

Diante do cenario atual, o contador precisa se inserir mais, com a disposigao e 

cormpetencias necessarias para cooperar com a preservagao do planeta, prosperidade das 

sociedades e valorizagao do homem. Devera ser o agente capaz de disseminar a 

responsabilidade social na sua organizagao e nas empresas a quern presta servigos. E ele o 

detentor de informagoes ricas, privilegiadas, capazes de influenciar positivamente as 

organizagoes e contribuir para a tomada de decisao (LOPES DE SA, 2006). 
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Conforme, CostazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2010) a contabilidade esta, cada vez mais, alinhada com a gestao 

empresarial, tendo em vista as mudangas legais trabalhistas, tributarias, comerciais, 

tecnologicas, e demais fatos similares que ratificam a sua posigao na empresa, se a mesma 

deseja obter a sua sustentabilidade e principalmente a sua continuidade. 

Segundo Kraemer (2004): 

Os contadores tern um papel fundamental nesta perspectiva, uma vez que 
depende desses profissionais, elaborarem um modelo adequado para esta 
entidade, incentivar as empresas a programarem gestoes ambientais que 
possam gerar dados apresentaveis contabilmente, nos balangos sociais, 
alem de criar sistemas e metodos de mensuragao dos elementos e de 
mostrar ao empresario as vantagens dessas agoes. 

Em meio ao crescimento da consciencia ecologica, na sociedade, no governo e nas 

empresas, as quais passaram a incorporar tal orientagao em suas estrategias, o contador 

deve participar de forma ativa, neste processo de planejamento, avaliagao e controle das 

questoes ambientais, registrando e divulgando as medidas adotadas e os resultados 

alcangados (KRAEMER, 2005). 

Neste contexto, o segmento da Contabilidade que auxiliara na redugao dos equivocos no 

fornecimento de informagoes relacionados com a sustentabilidade pode ser a Contabilidade 

Ambiental, sendo esta o processo que facilita as decisoes relativas a atuagao ambiental da 

empresa a partir de selegoes, analises e avaliagoes das informagoes relacionadas aos 

criterios de atuagao ambiental da organizagao (KRAEMER, 2004). 

Martins e De Luca apud (KRAEMER, 2005, p. 25) ressalta que se o contador ficar ausente 

nesse processo pode "resultar em uma omissao de sua maior responsabilidade, que e a de 

fornecer informagoes aos diversos usuarios, e que, se nao cumprida, sera realizada por um 

profissional de outra area". 

Segundo Vellani e Ribeiro (2009) 

Na busca por sustentabilidade as empresas podem observar quais agoes 
ecologicas sao capazes de tornar seus negocios mais sustentaveis. Para 
isso, a Contabilidade deve estar estruturada para fornecer informag5es 
sobre o fluxo ffsico e monetario envolvidos com as entradas e safdas do 
sistema empresa e o efeito da manutengao de agoes ecologicas sobre 
esses fluxos. Essas informagoes sao relevantes para gerenciar as 
atividades ambientais e a sustentabilidade empresarial. 
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A contabilidade, que auxilia os gestores no acompanhamento do desempenho financeiro, 

tern como desafio apoiar a gestao socioambiental, elaborando relatorios que demonstrem as 

medidas e os resultados referentes a atuagao das entidades em prol da sociedade e do 

meio ambiente. 

2.2.2 Contabil idade Ambiental 

As questoes ambientais, ecologicas e sociais presentes no cenario atual, vem fazendo com 

que os contadores e os empresarios passem a considera-las nos sistemas de gestao e 

contabilidade, dando enfase ao reconhecimento da Contabilidade Ambiental (KRAEMER, 

2008, p. 63). 

Para Paiva (2009, p. 17) o termo "Contabilidade Ambiental foi designado para que pudesse 

acompanhar o convivio entre homem e meio ambiente, seja na forma de nacao ou entidade, 

registrando e gerando relatorios com a finalidade de auxiliar na elaboragao do planejamento 

estrategico, servir de parametro no gerenciamento das atividades-alvo e fornecer 

informagoes externas no sentido de prestagao de conta dessas atividades. 

Segundo Ribeiro (2010, p. 45): 

A Contabilidade Ambiental nao e uma nova ciencia, mas sim, uma 
segmentagao da tradicional ja, amplamente, conhecida. Tendo como 
objetivos: identificar, mensurar e esclarecer os eventos e transagoes 
economico-financeiros que estejam relacionados com a protegao, 
preservagao e reeuperagao ambiental, ocorridos em um determinado 
periodo. Com isso percebe-se que os contadores podem dispor da 
Contabilidade Ambiental para buscar solugoes a atender essas novas 
necessidades dos seus usuarios. 

Nessa mesma perspectiva, Albuquerque (2009, p. 118) comenta que, como a contabilidade 

e responsavel pelo registro de todos os fatos economicos que interfere sobre o patrimonio 

das empresas, a contabilidade ambiental surge como ferramenta gerencial relevante e 

imprescindivel para a mensuragao dos onus decorrentes de impactos no meio ambiente 

decorrentes das atividades economicas, bem como para a avaliagao de alternativas 

operacionais e tecnologicas voltadas para o desenvolvimento sustentavel. 

Percebe-se entao, que a contabilidade ambiental nao abrange so os aspectos relativos ao 

uso dos recursos naturais, mas tambem, das suas causas e consequencias para a 

sociedade, ou seja, abrangem, de forma ampla, todos os aspectos relativos a 

responsabilidade social das empresas. 
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A Contabilidade Ambiental vem evoluindo a cada dia, aumentando a atuagao e a 

responsabilidade dos profissionais da contabilidade na gestao das empresas que buscam 

um equilibrio entre suas atividades e o meio ambiente, cabendo ao novo papel do contador 

outras responsabilidades, como a participagao social mais integrada ao novo contexto 

administrativo e gerencial das organizagoes. Todo e qualquer levantamento de informagoes 

administrativas e gerenciais deve ter como alicerce a contabilidade. A sociedade atual, com 

a efetiva participagao da classe contabil, torna-se cada vez mais apta a compreender e 

participar das mudangas estruturais entre as areas ambiental, economica e social 

(MARTENDAL, 2011). 

Cabe a Contabilidade Ambiental divulgar informagoes relacionadas aos os investimentos 

realizados com aquisigao de bens permanentes referentes a protegao de potenciais danos 

ecologicos ou em despesas que tenham por finalidade a corregao de efeitos ambientais do 

exercicio em curso, obrigagoes essas, que foram contraidas em prol do meio ambiente 

incluindo medidas fisicas, quantitativas e qualitativas, voltadas a sua recuperagao e 

preservagao (KRAEMER, 2005). 
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Em primeiro momenta, serao analisados os dados obtidos referentes a primeira parte do 

questionario, na qual se questionou sobre os elementos pertinentes a sustentabilidade 

economica ou pilar economico da sustentabilidade. 

Com relacao a primeira parte do questionario, a qual tratava sobre o pilar economico da 

sustentabilidade empresarial, na primeira questao foi solicitado que os contadores dessem 

sua opiniao sobre a seguinte afirmativa: "A empresa que aplica a Sustentabilidade 

Empresarial podera obter vantagem competitiva no mercado frente a concorrencia". Essa 

questao relaciona-se com o elemento "Vantagem Competitiva", presente no modelo de 

sustentabilidade proposto por Coral (2002), tendo em vista que se o foco for economico, a 

sustentabilidade de uma empresa podera ser medida pela capacidade de manter seu 

desempenho acima da media no longo prazo, ou seja, ter uma vantagem competitiva 

sustentavel (INSTITUTO ETHOS, 2005). 

Dentre as alternativas oferecidas obteve-se o seguinte resultado apresentado no Grafico 1: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vantagem Compet it iva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• A sustentabilidade empresarial e um investimento inteligente que cria vantagens 

competitivas 

• A sustentabilidade empresarial e um investimento duvidoso que podera ou nao criar 

vantagens competitivas 

A sustentabilidade empresarial e um investimento dispendioso que traz aumento 

nos custos de operacao e nos precos de venda. 

11% 

GRAFICO 1- Vantagem Competitiva 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

Atraves dos dados contidos no grafico 1, pode-se notar que dentre os contadores 

questionados a grande maioria. cerca de 60% afirmam que a sustentabilidade empresarial e 

um investimento inteligente que cria vantagens competitivas para as empresas. Com isso 

percebe-se que os contadores na sua grande maioria reconhecem que a sustentabilidade 

empresarial tambem deve ser vista como uma oportunidade de novos neg6cios para as 

empresas, atraves da conciliacao do progresso economico, equidade social e preservacao 

ambiental, contribuindo para o crescimento e perenidade dos negocios. Outra parte 
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correspondente a 29% dos contadores afirmam que a sustentabilidade empresarial e um 

investimento duvidoso, que podera ou nao criar vantagens competitivas para a empresa. Em 

contrapartida, apenas 11% acham que a sustentabilidade empresarial e um investimento 

dispendioso, que traz aumento nos custos de operacao e nos precos de venda. 

A segunda questao abordou sobre a qualidade e o custo, dois elementos relevantes para a 

sustentabilidade economica, considerando que, para uma empresa alcancar uma economia 

sustentavel, e preciso conciliar a minimizacao e controle dos seus custos, atraves de um 

processo produtivo mais eficiente, que compensam os custos de se adaptar as novas regras 

ambientais, mantendo, portanto, a lucratividade dos negocios e a qualidade de seus 

produtos. Dessa forma, os contadores selecionados opinaram sobre a seguinte afirmacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E preciso encarar o custo como investimento na qualidade dos produtos, considerando os 

ativos ambientais". 

Por meio das alternativas dispostas verificou-se o seguinte resultado, apresentado no 

Grafico 2: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Qualidade e Custo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• € fundamental ter essa visao 

• Nem sempre e importante ter essa visao 

E desnecessario ter essa visao 

9% 

GRAFICO 2- Qualidade e Custo 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

Como se pode observar, grande parte dos profissionais, compreendendo 68% dos 

selecionados, afirmaram que, encarar o custo como investimento na qualidade dos 

produtos, considerando a questao ambiental, e uma visao fundamental. Isso reflete que os 

profissionais sabem que cabe ao meio empresarial, mobilizar sua capacidade de 

empreender e de criar para descobrir novas formas de produzir bens e servicos que gerem 

mais qualidade de vida, investindo sempre na qualidade de seus produtos. Porem 23% 

acham que nem sempre essa visao supracitada e necessaria. Outros 9% dos profissionais 

consideram desnecessario para a sustentabilidade empresarial ter essa visao. 
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Com relacao a terceira questao, tratou-se sobre estrategias de negocios, tendo que vista a 

sustentabilidade e um caminho a ser percorrido, sempre em busca de melhorias, porem 

muitas empresas adotam a sustentabilidade empresarial como uma estrategia de negocios 

lucrativos, uma forma de se obter maior credibilidade com seus consumidores, buscando 

apenas vantagens economicas, esquecendo o que deveria ser prioridade, a preservacao 

ambiental. Diante disso, a questao propos que os profissionais selecionados opinassem 

sobre a seguinte afirmativa: "Muitas empresas propagam que segue os concertos de 

sustentabilidade empresarial apenas como forma de garantirem uma boa imagem 

mercadologica para seus produtos e servicos". 

Com a aplicacao dos questionarios, obteve-se o seguinte resultado, apresentado no Grafico 

3: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Est rategia de Negocios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• £ uma pratica errada, uma forma de oportunismo por parte dos empresarios 

• uma pratica em parte certa, uma forma de impulsionar suas vendas utilizando a 

sustentabilidade empresarial como uma ferramenta de marketing 

£ uma pratica correta, afinal deve-se aproveitar essa nova onda de consumo responsavel. 

6% 

GRAFICO 3- Estrategias de Negocio 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

Conforme os dados apresentados, os profissionais que consideram uma pratica oportunista 

por parte dos empresarios o uso da sustentabilidade empresarial como uma estrategia de 

negocio, visando apenas uma boa imagem no mercado atuante, compreenderam 57% das 

respostas. Em contrapartida, 37% opinaram pela segunda alternativa, a qual tratava tal 

pratica em parte certa, justificando-se pela forma de utilizar a sustentabilidade empresarial 

como uma ferramenta de marketing para a empresa. Por fim, apenas 6% dos profissionais 

concordam com tal pratica, considerando uma forma correta, tendo em vista o 

aproveitamento dessa nova onda de consumo responsavel. 

Na quarta questao os profissionais da contabilidade opinaram sobre a seguinte afirmativa: 

"Em uma empresa economicamente sustentavel e necessario que exista recursos extras 

suficientes para aplicacao em projetos sustentaveis ou doacdes para este fim". Tal 
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afirmativa demonstra que as empresas bem orientadas quanto aos resultados provenientes 

dos investimentos feitos em prol da sustentabilidade sao economicamente mais bem-

sucedidas, ja que, a movimentacao de valor de mercado de empresas recomendadas por 

investimentos de sustentabilidade supera o valor de mercado de empresas que nao 

possuem essa visao. 

Com base nos dados obtidos, tem-se o Grafico 4: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Resultado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• £ algo sempre necessario, nao apenas em empresas sustentaveis 

• £ algo apenas necessario para empresas sustentaveis 

£ algo desnecessario para qualquer empresa 

6% 

GRAFICO 4- Resultado 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Observa-se que maior parte dos contadores selecionados, compreendendo 59% das 

respostas, afirmam que e sempre necessario para todas as empresas, nao apenas para as 

consideradas sustentaveis, que haja recursos destinados a investimentos em prol da 

sustentabilidade, demonstrando assim que os contadores selecionados sao profissionais 

que tern consciencia dos resultados positivos que o investimento em sustentabilidade traz 

para a organizacao e que este tipo de investimento deve existir n§o apenas em empresas 

que ja promovem a variavel ambiental em sua gestao, mas tambem em todos os tipos de 

entidades que fazem parte de um mercado consideravelmente representative, promovendo 

assim uma economia altamente sustentavel. Porem 35% dos profissionais responderam que 

a existencia de recursos destinados a investimentos sustentaveis, e necessaria apenas para 

empresas sustentaveis. Por fim, 6% das respostas consideraram que tal afirmativa e algo 

desnecessario para qualquer empresa. 

Parte-se entao para a segunda parte do questionario, a qual abordou questdes sobre a 

Sustentabilidade Ambiental ou pilar ambiental da sustentabilidade. 
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Na primeira questao tratou sobre o atendimento a legislacao, a qual deve ser uma 

preocupacao constante de todos os colaborados das empresas que busquem a insercao da 

preservacao ambiental em sua gestao, envolvendo assim a classe contabil, a qual que deve 

atender a demanda por informacoes sistematizadas sobre as regras a cumprir na atuacao 

setorial e na conservacao ambiental. Os profissionais opinaram sobre a seguinte afirmativa: 

"Se houver um comprimento das normas e regras ambientais, a obtencao dos objetivos e 

resultados sera atingida de maneira mais facilitada". 

Por meio das respostas fornecidas pelos profissionais selecionados temos os seguintes 

resultados apresentados no Grafico 5: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• As normas e regras ambientais facilitam a obtencao dos objetivos almejados pela 

entidade 

• As normas e regras ambientais dificultam em partes a obtencao dos objetivos 

almejados pela entidade 

As normas e regras ambientais dificultam totalmente a obtencao dos objetivos e 

resultados almejados pela entidade. _ 0 / 

GRAFICO 5- Atendimento a Legislacao 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Conforme o grafico 5 temos que uma consideravel parte dos profissionais da contabilidade 

da cidade de Sousa-PB, compreendendo 57%, consideram que as normas e regras 

ambientais facilitam a obtencao dos objetivos almejados pela entidade. Isso mostra que 

esses profissionais encaram a sustentabilidade empresarial como uma forma responsavel 

de preservacao do meio ambiente, na qual existem regras a serem seguidas e que as 

mesmas existem nao para atrapalhar o desenvolvimento das atividades praticadas pelas 

empresas, mas para auxiliar na criacao de ferramentas que contribuam com a organizacao 

dos objetivos e determinacao de quais elementos serao necessarios para o alcance da 

sustentabilidade na organizacao. Embora essas consideracoes, 40% dos contadores 

consideram que as regras e normas ambientais dificultam em partes a obtencao dos 

objetivos almejados, demonstrando que na realidade ainda existem os que discordem com 

as leis ambientais, nao so na classe contabil, mas em todo meio empresarial. Por ultimo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

At endiment o a Legislacao 
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apenas 3% foram totalmente contra a questao, respondendo que as normas e regras 

ambientais nao facilitam a obtencao dos objetivos almejados pela organizacao com relacao 

a preservacao ambiental. 

A segunda questao relacionada com a sustentabilidade ambiental propos que os 

profissionais da area contabil opinassem sobre a seguinte afirmativa: "Empresas que 

investem em tecnologias limpas melhoram a imagem no mercado, colaboram com a 

natureza e ainda economiza capital". E s s a questao trata sobre as tecnologias limpas, tendo 

em vista que, a adocao de praticas de producao mais limpa nas diversas atividades 

economicas vem se tornando essencial para garantir a sustentabilidade ambiental. O uso de 

tecnologias que associam os beneficios ambientais a reducao de custo, maior eficiencia, 

competitividade e melhores resultados nos negocios e cada vez mais requisitado pelo meio 

empresarial, governo e sociedade. 

Diante de tais consideracoes os dados obtidos demonstrados no Grafico 6 foram os 

seguintes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tecnologias Limpas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Eum investimento que possibilita reverter um custo em beneficio economico 

• £ um investimento rentavel, porem tern altos custos 

£ um investimento que dificilmente traz beneficios economicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6% 

GRAFICO 6- Tecnologias Limpas 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Atraves dos dados expostos no grafico 6, nota-se que houve uma diferenca 

consideravelmente pequena entre as respostas dos contadores com relacao a primeira e 

segunda alternativa (cerca de 8%), sendo que 51% dos profissionais afirmam que as 

tecnologias limpas sao consideradas um investimento que possibilita reverter um custo em 

beneficio, o que se relaciona totalmente com a verdadeira essentia dessas tecnologias. 

Entretanto 43% das respostas, afirmam que as tecnologias limpas podem ser um 

investimento rentavel, porem tern altos custos. Esse resultado mostra o receio que existe 

entre os participates do meio empresarial de se investir em tecnologias que promovam a 
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sustentabilidade ambiental, nao acreditando no retomo positivo que essas tecnologias 

poderao proporcionar para um desenvolvimento sustentavel da organizacao. 

A terceira questao abordou sobre a utilizacao sustentavel dos recursos naturais, a qual 

promove a manutencao do meio ambiente atraves do aumento da produtividade, reducao 

dos impactos ambientais causados pelos recursos utilizados, contribuindo assim para uma 

melhor qualidade de vida de toda sociedade. Este elemento e parte fundamental para a 

sustentabilidade ambiental e cada vez mais empresas buscam aderir a esta pratica. 

Pertinente a tal consideracao os contadores deram sua opiniao com relacao a seguinte 

afirmativa: "As empresas passaram a ter a necessidade de buscar novas solucoes para os 

problemas ambientais, num processo de melhoria continua". 

Atraves das respostas dos profissionais selecionados obteve-se os seguintes dados 

contidos no Grafico 7: 

Utilizacao Sustentavel dos Recursos Naturais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Confirma a insercao da variavel ecologica na estrategia da empresa 

• Confirma que muitas empresas buscam apenas um diferencial competitivo 

Confirma que muitas empresas nao tern outra saida zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14% 

GRAFICO 7- Utilizacao Sustentavel dos Recursos Naturais 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Com a demonstracao dos dados obtidos pode-se comprovar que uma parcela significativa 

dos profissionais da area contabil correspondente a 54%, considera que a busca por novas 

solucoes para os problemas ambientais, com a utilizacao sustentavel dos recursos naturais 

refere-se a insercao da variavel ecologica na estrategia da empresa, mostrando que os 

contadores possuem o conhecimento da melhoria continua que todo meio empresarial 

necessita buscar. Porem 32% dos contadores afirmaram que a busca por solucoes para os 

problemas ambientais, relacionado com a utilizacao sustentavel dos recursos naturais e 

apenas um diferencial competitivo para as empresas, mostrando que o meio empresarial, 

incluindo a classe contabil ja percebeu a preocupacao com o meio ambiente como apenas 
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uma oportunidade de fortalecimento dos negocios. Por fim 14% das respostas foram 

direcionadas a terceira alternativa, ou seja, para esses profissionais a busca por novas 

solucoes, como a utilizacao sustentavel dos recursos naturais confirma que muitas 

empresas nao tern outra saida, realidade ainda presente no meio organizacional, ou seja, 

essa atitude nao e apenas fruto de despertar de consciencia, mas principalmente, das 

pressoes exercidas pelos governos, pela sociedade e pelo mercado, reciprocamente. 

A quarta questao compreendeu a seguinte afirmativa: "Encarar a reciclagem dos produtos 

como parte fundamental na gestao empresarial e ter a chave do futuro e sucesso nos 

negocios". Atraves dessa questao se pode analisar a opiniao dos contadores selecionados 

sobre a reciclagem, tendo em vista que, como o volume de lixo tern aumentado numa taxa 

superior ao crescimento da populacao, para se evitar uma completa saturacao de residuos 

inutilizaveis, tern se investido em politicas de reciclagem, onde materials que poderiam se 

tornar lixo, ou que ja estao no lixo, sao transferidos, coletados, separados e processados 

para serem usados como materia-prima na producao de novos produtos (SOUZA, 2010). 

A partir das respostas coletadas com a aplicacao do questionario obteve-se o seguinte 

resultado, apresentado no Grafico 8: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Reciclagem 

• £ uma pratica fundamental para o sucesso de qualquer empresa 

• £ uma pratica que auxilia apenas na preservacao ambiental 

£ uma pratica que gera gastos e nenhum retorno economico 

8% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

66% 

GRAFICO 8- Reciclagem 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Com relacao a essa questao uma maioria significativa, correspondendo a 66% das 

respostas considera que a reciclagem e uma pratica fundamental para o sucesso de 

qualquer empresa, confirmando que a classe contabil tern conhecimento da importancia de 

tal variavel da sustentabilidade ambiental e de sua necessidade no contexto atual. Por outro 

lado, 26% dos contadores avaliam a reciclagem como uma pratica que auxilia apenas na 

preservacao ambiental, demonstrando um conhecimento erroneo por parte dos 
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profissionais, pois a reciclagem, alem de promover a preservacao do meio ambiente, pode 

contribuir de varias formas para o desenvolvimento economico da empresa. Outros 8% 

foram totalmente adversos a afirmativa sugerida, considerando a reciclagem uma pratica 

que gera gastos e nenhum retorno economico para a empresa. 

Concluindo a segunda parte do questionario aplicado, relacionada a sustentabilidade 

ambiental, a quinta questao abordou sobre os produtos ecologicamente corretos, tendo em 

vista que, a crescente conscientizacao ambiental da sociedade aumentou a pressao sobre a 

comunidade empresarial, considerando seus padroes de producao e consumo 

insustentaveis. Deste modo, e preciso que as organizacoes tenham a consciencia que , para 

continuarem funcionando, terao que integrar, cada vez mais, componentes ambientais na 

sua gestao empresarial. 

Com base nos dados alcancados tem-se o Grafico 9: 

Produtos Ecologicamente Corretos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Os produtos ecologicamente corretos sao reflexos da preocupacao ambiental 

por parte da sociedade e do meio empresarial 

• Os produtos ecologicamente corretos e uma tatica para promover o marketing 

verde nas empresas 

Os produtos ecologicamente corretos nao passam de uma moda passageira 

11% 

GRAFICO 9- Produtos Ecologicamente corretos 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Pode-se verificar que na opiniao de 63% dos contadores da cidade de Sousa-PB, os 

produtos ecologicamente corretos sao reflexos da preocupacao ambiental por parte da 

sociedade e do meio empresarial. A demonstracao desses dados confirma que os 

profissionais da contabilidade estao devidamente informados, levando em consideracao que 

os consumidores estao optando por produtos ecologicamente corretos, e cada vez mais, o 

mercado reconhece e valoriza organizacoes ambientalmente corretas. Outra parte da 

respostas foi direcionada a segunda alternativa, totalizando 26%, na qual os produtos 

ecologicamente corretos sao vistos como uma tatica para promover o marketing verde nas 

empresas. Isso mostra que embora exista uma crescente preocupacao com as questoes 
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ambientais, existem profissionais que avaliam essa pratica como uma forma de impulsionar 

suas vendas, melhorar sua imagem perante o mercado consumidor, nao havendo realmente 

uma conscientizacao ambiental. Finalizando essa questao e importante enfatizar que 

mesmo sendo uma minoria correspondendo a 11% das respostas, alguns contadores foram 

totalmente contrarios aos verdadeiros beneficios que os produtos ecologicamente corretos 

podem gerar para empresa, afirmando que nao passam de uma moda passageira. 

A ultima parte do questionario refere-se a questoes pertinentes a Sustentabilidade Social, a 

qual se caracteriza de forma geral, pela promocao da equidade na distribuicao de rend a, a 

isonomia de direitos, implicando na construcao de uma sociedade justa e inclusiva. Os 

elementos a partir dos quais foram elaboradas as questoes inerentes a esta parte do 

questionario sao variaveis existentes no modelo de sustentabilidade proposto por Coral 

(2002) e tambem relativas ao concerto geral de Sustentabilidade Social, dentre elas 

questionou-se sobre: suporte no crescimento da comunidade, equilibrio dos setores, 

transparencia, assumir responsabilidade social, compromisso com o desenvolvimento dos 

RH. 

A primeira questao tratou sobre o suporte no crescimento da comunidade, questao que 

buscou verificar se os profissionais da contabilidade possuem algum conhecimento de sua 

participacao com relacao a essa tematica, sendo que e importante ressartar que existe um 

crescente investimento por parte de grandes empresas que vem se envolvendo na 

sustentabilidade social, em politicas que promovam o desenvolvimento local. As empresas 

socialmente sustentaveis tendem a exercer um imprescindivel papel para toda a 

comunidade. Diante do contexto os contadores opinaram atraves da seguinte questao: "As 

entidades devem satisfazer adequadamente as demandas de seus clientes e de seus 

socios, divulgando e dando transparencia, aos agentes sociais e a toda sociedade, de sua 

insercao no contexto das relacoes economicas, sociais e ambientais atraves das 

demonstracoes contabeis". 

Apos a obtencao dos dados temos os seguintes resultados apresentados no Grafico 10: 
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Suporte no crescimento da comunidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• £ obrigacao para qualquer empresa 

• £ obrigacao para apenas empresas de grande porte 

Nao e obrigacao da empresa 

31% 

GRAFICO 10- Suporte no crescimento da comunidade 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Pode-se entao verificar que uma parte significativa, totalizando 63% das respostas foram 

favoraveis a afirmativa, mostrando que os contadores estao informados da necessidade do 

meio empresarial contribuir com toda sociedade, Ihes oferecendo informagoes reais de suas 

atividades e dando suporte no desenvolvimento do meio em que atuam, sendo que diante 

de tantos problemas ambientais e sociais causados pelas organizacoes e obrigacao para 

qualquer empresa atender esses requisitos. Porem 31% dos profissionais afirmaram que 

esta questao e apenas obrigacao para empresas de grande porte, contestando o fato que a 

sustentabilidade deve ser uma atitude globalizada, todos os entes da sociedade devem se 

envolver, nao apenas as grandes empresas, mas todos os que contribuiram para o 

desequilibrio do meio ambiente. Outros 6% afirmaram que o tema em questao nao e 

obrigacao da empresa. E s s a parcela, mesmo consideravelmente pequena faz parte 

daqueles que consideram que a unica obrigacao da empresa e gerar lucros. 

Na segunda questio foi sugerido que os contadores opinassem sobre a seguinte afirmativa: 

"Se o sistema social nao estiver equalizado, isto e, nao estiver progredindo totalmente, a 

questao ambiental e tambem a economia nao irao progredir de maneira desejada". Essa 

questao tinha por objetivo verificar se os profissionais da contabilidade detem conhecimento 

sobre a importancia do equilibrio entre o pilar social com os outros pilares economico e 

ambiental da sustentabilidade, afinal empresas comprometidas com o desenvolvimento 

sustentavel de seus negocios estao constantemente em busca de solucdes para atingir o 

equilibrio entre os pilares da sustentabilidade que envolve financas, sociedade e meio 

ambiente. Por meio do Grafico 11 verificamos os seguintes resultados: 
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Equilibrio dos set ores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• £ sempre importante que exista um equilibrio entre os setores 

economico, ambiental e social em uma empresa 

• Nem sempre e importante que exista um equilibrio entre os setores 

economico, ambiental e social em uma empresa 

• Nao e importante que exista um equilibrio entre os setores economico, ambiental 

e social em uma empresa ^ ^ 

77% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO 11- Equilibrio dos setores 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Percebe-se entao que existe um conhecimento consideravelmente signrficativo, por parte 

dos contadores, correspondente a 77% das respostas, com relacao a importancia de existir 

um equilibrio entre os setores economico, ambiental e social em uma empresa. Isso mostra 

que os profissionais da contabilidade detem conhecimento sobre o assunto abordado, sendo 

importante salientar que dentro dos principios de sustentabilidade, nao se pode separar as 

questoes sociais das questoes economicas e ambientais. Por isso, quando uma organizacao 

e ecologicamente sustentavel, ela tambem estara atuando de forma socialmente 

responsavel, de forma a atender os interesses de todos oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA entes que s3o afetados por suas 

atividades (ARAUJO, 2006). Porem essa conscientizacao e conhecimento nao sao tidos por 

todos os profissionais da area contabil, ja que 17% dos contadores selecionados para essa 

pesquisa afirmaram que nem sempre e necessario que exista esse equilibrio e 6% acham 

considerando irrelevante a importancia da existencia de um equilibrio entre os pilares da 

sustentabilidade. 

Na terceira questao os contadores opinaram sobre a seguinte afirmativa: "A relacao de 

transparencia entre os membros da organizacao com os seus consumidores gera maiores 

resultados para a organizacao promovendo em longo prazo a sustentabilidade empresarial". 

E s s a alternativa refere-se a consciencia adquirida pela sociedade atual, a qual percebeu 

que atraves da evidenciacao das atividades promovidas pelo meio empresarial, encontraram 

um meio de acompanhar as medidas adotadas pelas organizacoes no intuito de amenizar o 

impacto ambiental de seus produtos, alem de demonstrar o que elas tern feito pra melhorar 

a vida da sociedade onde estao inseridas. 

Com a coleta das respostas advindas dos contadores, temos o seguinte resultado 

demonstrado no Grafico 12: 
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Transparencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• A transparencia de suas atividades promove beneficios para a empresa 

• A transparencia de suas atividades nem sempre promove beneficios para a 

empresa 

A transparencia de suas atividades nao promove beneficios para a empresa 

6% 

28%zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA)^1 
^ ^ ^ ^ 6 6 % 

GRAFICO 12- Transparencia 
Fonte: Dados da pesquisa 

Atraves da analise dos dados expostos no grafico 12, pode-se concluir que um bom 

percentual contadores analisados, correspondente a 66%, sao profissionais aptos para 

atender aos usuarios interessados na atuacao das empresas sobre o meio ambiente, 

subsidiando o processo de tomada de decisao, alem das obrigacoes com a sociedade no 

que tange as questoes sociais. Entretanto outra parte dos contadores, 28% das respostas, 

considera que a transparencia nem sempre promove beneficios para a empresa, mostrando 

que alguns profissionais apresentam-se duvidosos com relacao a tal pratica. Por fim apenas 

6% dos contadores foram contrarios a afirmativa, ou seja, acham que a transparencia das 

acoes promovidas pelas empresas nao trazem nenhum beneficio. 

A quarta questao tratou sobre a responsabilidade social assumida pelas empresas, sendo 

importante salientar que empresas socialmente responsaveis demonstram estar 

comprometidas com o exercicio da responsabilidade social e o respeito ao ser humano, 

procurando assim manter relacoes solidas, de parceria e confianca que envolva todos seus 

colaboradores internos e externos na pratica da justica social, incentivando o 

desenvolvimento e o bem estar social. Diante disso os contadores apresentaram sua opiniao 

sobre a seguinte afirmativa: "Assumir a responsabilidade social demonstra o pensamento 

consciente do empresario que deseja construir um diferencial competitivo para sua 

empresa". 

Diante disso o Grafico 13 demonstra os dados referentes aos resultados obtidos: 
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Assumir Responsabil idade Social 

• Ser socialmente responsavel e imprescindivel para as empresas 

• Ser socialmente responsavel ajuda a sociedade, porem nao contribui diretamente 

para o lucro da empresa 

A unica responsabilidade das empresas e maximizacao do lucro. 

20% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

74% 

GRAFICO 13- Assumir Responsabilidade Social 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Como se pode observar atraves do grafico 13, os contadores selecionados na sua grande 

maioria, totalizando 74% das respostas, se mostram de acordo com a visao de que a ser 

socialmente responsavel e imprescindivel para as empresas. Isso reflete que para esses 

profissionais a responsabilidade social e uma ferramenta indispensavel no desenvolvimento 

da organizacao e da sociedade na qual esta inserida. Porem alguns, no total de 20% dos 

contadores participates desta pesquisa, de certa maneira criticaram a responsabilidade 

social com relacao a sua contribuicao positiva para as organizacoes, considerando-a como 

uma acao que contribuira apenas para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Por 

fim somente 6% das respostas foram vortadas para a arternativa que retrata a 

responsabilidade social uma acao desnecessaria para as empresas, na qual a unica 

responsabilidade social de uma organizacao e a maximizacao do lucro. 

Concluindo a ultima parte do questionario a quinta questao tratou sobre o compromisso com 

o desenvolvimento dos RH (recursos humanos). Nessa questao foi proposto que os 

contadores opinassem sobre a seguinte afirmativa: "Frente a desafios, percebe-se que a 

area de Recursos Humanos tern uma importancia fundamental em preparar a organizacao 

para atender os requisitos da Sustentabilidade Empresarial". Tal afirmativa refere-se ao 

compromisso com o desenvolvimento do setor dos recursos humanos, pratica que esta 

fortemente ligada com a sustentabilidade social, pois cabe a empresa socialmente 

responsavel compromete-se com o investimento na capacitacao e desenvolvimento 

profissional de seus empregados, os conscientizando da sua importancia no processo 

sustentavel. 
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• O desenvolvimento dos RH tern papel fundamental na conscientizacao ambiental 

• O desenvolvimento dos RH promove apenas um melhor clima organizacional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 desenvolvimento dos RH nao contribui para a sustentabilidade empresarial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6% 

43% 

GRAFICO 14- Compromisso com o desenvolvimento dos RH 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Partindo dos resultados obtidos nessa questao, os profissionais de contabilidade 

reconhecem o fundamental papel que o desenvolvimento dos RH na conscientizacao 

ambiental, contemplando 51% das respostas. Em contrapartida, para 43% dos contadores o 

desenvolvimento dos RH promove apenas um melhor clima organizacional. Percebe-se 

entao que existe uma divisao quase que igualitaria entre profissionais que consideram essa 

pratica fundamental para conscientizacao ambiental com os profissionais que avaliam essa 

pratica apenas como uma maneira de melhorar o clima organizacional, mostrando que o 

desenvolvimento dos recursos humanos ainda nao e uma pratica bem conhecida ou 

aceitavel por parte dos contadores. Por ultimo apenas 6% afirmam que tal pratica nao 

contribui com a sustentabilidade empresarial. 
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4 CONSIDERAQOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A realizagao deste trabalho esteve alicergada na verificagao do grau de percepgao dos 

contadores da cidade de Sousa-PB sobre Sustentabilidade Empresarial. focando 

simultaneamente os aspectos: economico, ambiental e social, utilizando como base o 

modelo de sustentabilidade empresarial proposto por Coral (2002) e o modelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Triple Bottom 

Line, difundido por varias organizacoes internacionais. 

A apresentacao das conclusoes esta de acordo com a ordem dos objetivos especificos 

elencados no capitulo 1. Referente ao primeiro objetivo especifico, o qual propunha elencar 

as principals variaveis que compoem o processo de sustentabilidade empresarial, buscou 

atende-lo atraves do conteudo abordado no referencial teorico, onde cada pilar da 

sustentabilidade foi apresentado de forma individual, para um maior entendimento do 

assunto em questao. 

Relacionado ao atendimento ao segundo objetivo especifico proposto a investigar qual o 

grau de conhecimento sobre o pilar economico da sustentabilidade empresarial, os 

parametros obtidos na primeira parte das analises, relacionada a sustentabilidade 

economica, apontaram um alto favorecimento as acoes economicamente sustentaveis. 

Percebe-se tambem que os profissionais part icipates desse trabalho detem conhecimento 

sobre os beneficios economicos gerados pela aplicacao de praticas sustentaveis, dos 

resultados positivos que poderao ser obtidos. Considerando que apesar de haver algumas 

duvidas e rejeigoes sobre o tema tratado, muitos profissionais tern consciencia que em uma 

economia sustentavel e possivel criar-se oportunidades de melhorar os outros setores 

(social e ambiental) uma vez que, a sustentabilidade so podera ser alcangada por uma 

sociedade que desenvolva comportamentos economicamente sustentaveis. 

No que tange o pilar social da sustentabilidade, de forma a investigar qual o grau de 

conhecimento sobre o pilar social da sustentabilidade empresarial, verifica-se que em todas 

as questoes pertinentes a esta tematica um percentual significativo dos contadores 

selecionados se mostraram aptos e portadores de conhecimento sobre elementos 

considerados essenciais para a sustentabilidade social. Dentre estes elementos e 

importante salientar a responsabilidade social, uma postura etica e a transparencia de suas 

atividades, o aprimoramento profissional dos colaborados, o desenvolvimento das 

comunidades em que as empresas estao inseridas e principalmente do equilibrio necessario 

entre o setor social com os outros setores da organizagao. 
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Com relagao ao grau de conhecimento sobre o pilar ambiental da sustentabilidade 

empresarial, e interessante observar que na maioria dos resultados obtidos houve-se uma 

divisao de opinioes favoraveis e contrarias a tal conceito, apresentando com isso um 

conhecimento nao tao satisfatorio com relagao aos outros pilares da sustentabilidade. Cabe 

salientar, que embora boa parte dos contadores nao possua conhecimento adequado sobre 

todos os elementos pertinentes a sustentabilidade ambiental, um grande percentual dos 

contadores apresentam-se aptos com relagao ao conhecimento e beneficios promovidos 

pela reciclagem e pelos produtos ecologicamente corretos. 

Dessa forma, constatou-se que a carencia de informagoes entre os contadores selecionados 

encontra-se no pilar ambiental da sustentabilidade, pois muitos foram contrarios as normas 

e leis ambientais, afirmando que estas dificultam o processo sustentavel. Outra deficiencia 

com relagao ao conhecimento dos contadores sobre a Sustentabilidade Empresarial que 

seria interessante enfatizar relaciona-se com os beneficios positivos pelo investimento em 

tecnologias limpas. Embora nao foi a grande maioria, mas uma parcela significativa das 

respostas apresentou certo tipo de receio em se investir nas "tecnologias verdes". Desta 

forma, salienta-se que a pesquisa alcangou o objetivo de apresentar as principals 

deficiencias com relagao ao conhecimento da sustentabilidade empresarial nas 

organizagoes por parte dos contadores. 

Por fim, o estudo realizado permite inferir que, de um modo geral, a sustentabilidade 

empresarial e algo notorio e presente na realidade dos profissionais da area contabil 

situados na cidade de Sousa-PB. Os contadores na sua grande maioria mostraram-se 

conscientes do grau de importancia e dos beneficos de se conhecer e aplicar os elementos 

inerentes a sustentabilidade empresarial. Portanto, a Contabilidade nao pode mais ignorar 

os problemas ambientais e sociais, porque ela forma um elo entre as empresas e a 

comunidade. 

Apos a conclusao do estudo, pode-se tecer algumas consideragoes para auxiliar estudos 

futuros. Recomenda-se a ampliagao do foco da pesquisa, verificando e analisando se este 

conhecimento demonstrado pelos contadores da cidade de Sousa-PB esta sendo aplicado 

na realidade de cada profissional, no que tange o fornecimento de informagoes inerentes a 

tal assunto para as empresas das quais prestam servigos, podendo tambem analisar esta 

percepgao por meio de outros modelos de sustentabilidade empresarial. 



52 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R E F E R E N C E S 

ALBUQUERQUE,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jose de Lima (Organizador) Gestao Ambiental e Responsabilidade 
Social: conceitos, ferramentas e aplicacoes. Sao Paulo: Atlas, 2009. 

ALMEIDA, Luiz Augusto Barcellos. A Importancia da Sustentabilidade para as 

empresas. 2008: Disponivel em: 

< http://www.funcoge.org.br/auditoria/ Luiz_Augusto_Barcellos_Almeida.pdf>. Acesso em 22 
deAbr i l de2011 . 

ALMEIDA, Thiago Alexandre das Neves. Indicadores de desempenho ambiental em 

municipios nordestinos no periodo de 2005 a 2008. Dissertacao ( Mestrado em 

Ciencias Contabeis). Universidade de Brasilia; Universidade Federal da Paraiba; e 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Joao Pessoa, 2010. 

ARAUJO, Geraldino C. de A; BUENO, Miriam P. SOUSA, Adriana A. de; MENDONQA, 

Paulo Sergio Miranda. Sustentabilidade Empresarial: Conceitos e Indicadores. In: 

CONGRESSO VIRTUAL BRASILEIRO DE ADMINISTRAQAO, 03.2006. Disponivel em 

http://www.convibra.com.br/2006/artigos/61_pdf.pdf. Acessado em: 17 de agosto de 

2011. 

BARATA, Martha M. de Lima. O Setor Empresarial e a Sustentabilidade no Brasil. 2007. 

Disponivel em: 

< http://www.uff.br/rpca/Volume%201/Setor%20Empresarial.pdf>. Acesso em 11 de Abril de 

2011. 

BARBIERI, Jose Carlos. Responsabilidade empresarial e empresa sustentavel: da teoria 

a pratica. Sao Paulo: Saraiva 2009. 

BRAGA, Celia (Organizadora). Contabilidade Ambiental: ferramenta para a gestao da 

sustentabilidade. Sao Paulo: Atlas, 2007. 

BARROS, Raquel Andrade; ANDRADE, Elisabeth de Oliveira; VASCONCELOS, Ana 

Cecilia Feitosa; CANDIDO, Gesinaldo Ataide. PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE 

EMPRESARIAL NO APL CALQADISTA DE CAMPINA GRANDE - PB: Um estudo de 

caso. Revista Gestao Industrial.Parana. ISSN 1808-0448/v. 06, n. 01: p. 157-177, 2010. 

BEUREN, Use Maria (Organizadora) Como Elaborar Trabalhos Monograficos em 

Contabilidade: teoria e pratica. Sao Paulo: Atlas, 2006. 

BARBOSA, Gisele Silva. O Desafio do Desenvolvimento Sustentavel. Revista Visoes 4. 

ed, N°4, Volume 1 - Jan/Jun 2008; 

http://www.funcoge.org.br/auditoria/
http://www.convibra.com.br/2006/artigos/61_pdf.pdf
http://www.uff.br/rpca/Volume%201/Setor%20Empresarial.pdf


53 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B O S S E L ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H. Indicators for sustainable development: theory, method, applications: a 

reporter to the Balaton Group, International Institute for Sustainable Development. Canada, 

1999. Disponivel em: http://biblioteca.universia.net. Acesso em 17 de Julho de 2011. 

CAVALCANTI, Marly (Organizadora). Gestao Social, Estrategias e Parcerias. 

redescobrindo a essencia da administragao brasileira de comunidades para o terceiro setor. 

Sao Paulo: Saraiva 2008. 

COMISSAO MUNDIAL S O B R E O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO Nosso 

Futuro Comum, 2. Ed., Rio de Janeiro: Fundagao Getulio Vargas, 1991. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. 2011. Joao Pessoa, Paraiba. 

CORAL, Elisa. Modelo de Planejamento estrategico para a sustentabilidade 

Empresarial. 2002. 282f. Tese (Doutorado em Engenharia da Producao). UFSC, 

Florianopolis - SC, 2002. 

COSTA, Elenito Elias. Contabilidade, gestao e empresa sustentavel. 2009. Disponivel 

em: <http://www.clubedoscontadores.com.br/ artigos_olha.php?art=755&mod=0>. Acesso 

em 18 de Abril de 2011. 

FERREIRA, Luiz Felipe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al Indicadores de Sustentabilidade Empresarial: uma 

comparacao entre os indicadores do balango social IBASE e relatorio de sustentabilidade 

segundo as diretrizes da global reporting initiative GRI. 2009. Disponivel em 

http://www.aedb.br/seget/artigos09/445_445_Contabilidade_social_REV.segetf2l.pdf. 

Acesso em 15 de Abril de 2011. 

FRANCO, Hilario. A contabilidade na era da globalizacao. Sao Paulo: Atlas, 1999. 

GIL, Antonio Carlos. Metodos e tecnicas de pesquisa social. 6. ed. Sao Paulo. Atlas, 

2008. 

IUDICIBUS, Sergio de. Teoria da contabilidade 9. ed. Sao Paulo. Atlas 2009 

INSTITUTO ETHOS. A gestao para a responsabilidade social e o desenvolvimento 

sustentavel. 2005. Disponivel em: http://www.ethos.org.br. Acesso em 20 de outubro de 

2011. 

KRAEMER, Maria Elisabeth Pereira Contabilidade Ambiental como sistema de 

informagoes. 2005. Disponivel em: < http://www.gestaoambiental.com.br/kraemer.php> 

Acesso em 11 de Abril de 2011. 

http://biblioteca.universia.net
http://www.clubedoscontadores.com.br/%20artigos_olha.php?art=755&mod=0
http://www.aedb.br/seget/artigos09/445_445_Contabilidade_social_REV.segetf2l.pdf
http://www.gestaoambiental.com.br/kraemer.php


54 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KRAEMER, Maria Elisabeth Pereira. O Contabilista: uma alavancagem na construcao do 

desenvolvimento sustentavel. 2005. Disponivel em: 

http://www.gestaoambiental.com.br/recebidos/maria_kraemer_pdf/O%20CONTABILISTA.pdf 
Acesso em 11 de Abril de 2011. 

KROETZ, Cesar Eduardo Stevens. Contabilidade Social. 1998. Disponivel em: 

http://www.sebraepb.com. br:8080/bte/download/Desenvolvimento%20Sustent%C3%A1vel% 

5CGest%C3%A3o%20dos%20Recursos%20Naturais/157_1_arquivo_csocial.pdf. Acesso 

em 25 de Outubro de 2011. 

L E F F , Enrique. SABER AMBIENTAL: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 

Trad: Lucia M.E. Petropolis: Vozes, 2001. 

L O P E S DE SA, Antonio. Balango e Participacao Social da Empresa. Artigo- Federal-

2006/1408. Disponivel em: http://www.crcba.org.br/boletim/artigos/balancoeparticipacao.pdf. 

Acesso em: 20 de outubro de 2011. 

MARTENDAL, Alair. CONTABILIDADE AMBIENTAL: Nivel de conhecimento dos 

contadores da grande Florianopolis. 2011. Monografia (Graduacao em Ciencias Contabeis). 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

MARCONI, M de A ; LAKATOS, E M Metodologia do trabalho cientifico. 5 ed rev Sao 

Paulo: Perspectiva, 2008. 

MERLO, Roberto Aurelio PERTUZATTI, Elizandra. Cidadania e responsabilidade social do 

contador como agente da conscientizacao tributaria das empresas e da sociedade. 2007. 

Disponivel em: http://rep.educacaofiscal.com.br/material/fisco_contador.pdf. Acesso em 20 

de Julho de 2011. 

MOURA, Iraildo Jose Lopes. SILVA, Marcus Vinicius Peixoto. Funcao Social da 

Contabilidade. 2003. Disponivel em: http://iraildojose.sites.uol.com.br/jovemcientista.html. 

Acesso em 20 de Outubro de 2011. 

PAIVA, Paulo Roberto. Contabilidade Ambiental: evidenciacao dos gastos ambientais com 

transparencia e focada na prevencao. 1. ed. Sao Paulo: Atlas 2009. 

PHILIPPI, Luiz Sergio A Construcao do Desenvolvimento Sustentavel. In: LEITE, Ana 

Lucia Tostes de Aquino; MININNI-MEDINA, Nana. Educacao Ambiental (Curso basico a 

distancia) Questoes Ambientais - Conceitos, Historia, Problemas e Alternativa. 2. Ed, V.5. 

Brasilia: Ministerio do Meio Ambiente, 2001. 

QUEIROZ, Regiane L. Silveira. A contabilidade como um instrumento de gestao ambiental e 

empresarial, e sua contribuicao a melhoria da qualidade de vida planetaria. Revista Pensar 

Contabil do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de 

http://www.gestaoambiental.com
http://www.sebraepb.com
http://www.crcba.org.br/boletim/artigos/balancoeparticipacao.pdf
http://rep.educacaofiscal.com.br/material/fisco_contador.pdf


55 

Janeiro - Rio de Janeiro: ano III n.° 09, agosto/outubro de 2000. Disponivel em: 

http://www.biblioteca.sebrae.com.br. Acesso em 15 de Julho de 2011. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RIBEIRO, Maisa de Souza. Contabilidade Ambiental. 2 ed. Sao Paulo: Saraiva 2010 

SANTOS, Andre Ricardo Ponce dos. et al. CONTABILIDADE AMBIENTAL uma 

contribuicao da ciencia contabil a sustentabilidade da gestao ambiental. 2004. Disponivel 

em: http://www.ead.fea.usp.br/semead/9semead/resultado_semead/trabalhosPDF/47.pdf. 

Acesso em 17 de agosto de 2011. 

SOUZA, Joao Carlos. Reciclagem e sustentabilidade ambiental: a importancia dos 

processos logisticos. Revista TRANSPORTES v.19, n.1, 2011. ISSN: 2237-1346. 2010. 

Disponivel em: http://www.revistatransportes.org.br/index.php/anpet/article/view/484. Acesso 

em 19 de outubro de 2011. 

VELLANI, Cassio Luis. RIBEIRO, Maisa de Souza. Sustentabilidade e Contabilidade. Artigo 

apresentado no IX Simposio de Administracao da Producao, Logistica e Operacoes 

Internacionais (SIMPOI), 2006. Sao Paulo, 2006. Disponivel em: 

www.periodicos.ufsc.br/index. php/contabilidade/article/..711610.pdf. Acesso em 20 de 

Abril de 2011. 

ZAMBON. Bruno Pagotto RICCO, Adriana Sartorio. SUSTENTABILIDADE 

EMPRESARIAL: uma oportunidade para novos negocios. 2009. Disponivel em: 

http://www.craes.org.br/arquivo/artigoTecnico/Artigos_Sustentabilidade_Empresaria_Uma_o 

portunidade_para_novos_negciosl.pdf. Acesso em 20 de Agosto de 2011. 

http://www.biblioteca.sebrae.com.br
http://www.ead.fea.usp.br/semead/9semead/resultado_semead/trabalhosPDF/47.pdf
http://www.revistatransportes.org.br/index.php/anpet/article/view/484
http://www.periodicos.ufsc.br/index
http://www.craes.org.br/arquivo/artigoTecnico/Artigos_Sustentabilidade_Empresaria_Uma_o


APENDICE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

56 

QUESTIONARIO 

A P E R C E P C A O DOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DA CIDADE DE SOUSA-PB 

S O B R E SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 

ALUNA: CREUZIANEESTRELA 

PARTE I 

Consideracoes sobre a Sustentabilidade Empresarial e seus pilares: Economico, 
Ambiental e Social. 

Percepgao sobre Sustentabilidade Empresarial com relacao ao conhecimento sobre o pilar 
economico: 

1- Qual sua opiniao sobre a seguinte afirmativa: "A empresa que aplica a 

Sustentabilidade Empresarial podera obter vantagem competitiva no mercado frente 

a concorrencia". 

( ) A sustentabilidade empresarial e um investimento inteligente que cria vantagens 

competitivas 

( ) A sustentabilidade empresarial e um investimento duvidoso que podera ou nao 

criar vantagens competitivas 

( ) A sustentabilidade empresarial e um investimento dispendioso que traz aumento 

nos custos de operagao e nos precos de venda. 

2- Qual sua opiniao sobre a seguinte afirmativa: "E preciso encarar o custo como 

investimento na qualidade dos produtos, considerando os ativos ambientais". 

( ) E fundamental ter essa visao 

( ) Nem sempre e importante ter essa visao 

( ) E desnecessario ter essa visao 

3- Qual sua opiniao sobre a seguinte afirmativa: "Muitas empresas propagam que 

segue os conceitos de sustentabilidade empresarial apenas como forma de 

garantirem uma boa imagem mercadologica para seus produtos e servicos". 

( ) E uma pratica errada, uma forma de oportunismo por parte dos empresarios 

( ) E uma pratica em parte certa, uma forma de impulsionar suas vendas utilizando 

a sustentabilidade empresarial como uma ferramenta de marketing 

( ) E uma pratica correta, afinal deve-se aproveitar essa nova onda de consumo 

responsavel. 

4- Qual sua opiniao sobre a seguinte afirmagao: "Em uma empresa economicamente 

sustentavel e necessario que exista recursos extras suficientes para aplicacao em 

projetos sustentaveis ou doacoes para este fim". 

( ) E algo sempre necessario, nao apenas em empresas sustentaveis. 
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( ) E algo apenas necessario para empresas sustentaveis 

( ) E algo desnecessario para qualquer empresa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PARTE II 

Percepgao sobre Sustentabilidade Empresarial com relagao ao conhecimento sobre o 
pilar ambiental: 

1- Qual sua opiniao sobre a seguinte afirmativa: "Se houver um comprimento das 

normas e regras ambientais, a obtencao dos objetivos e resultados sera atingida de 

maneira mais facilitada". 

( ) As normas e regras ambientais facilitam a obtengao dos objetivos almejada pela 

entidade 

( ) As normas e regras ambientais dificultam em partes a obtengao dos objetivos 

almejados pela entidade 

( ) As normas e regras ambientais dificultam totalmente a obtengao dos objetivos e 

resultados almejados pela entidade. 

2- Qual sua opiniao sobre a seguinte afirmativa: "Empresas que investem em 

tecnologias limpas melhoram a imagem no mercado, colaboram com a natureza e 

ainda economiza capital". 

( ) E um investimento que possibilita reverter um custo em beneficio economico 

( ) E um investimento rentavel, porem tern altos custos 

( ) E um investimento que dificilmente traz beneficios economicos 

3- Qual sua opiniao sobre a seguinte afirmativa: "As empresas passaram a ter a 

necessidade de buscar novas solugoes para os problemas ambientais, num 

processo de melhoria continua". 

( )Confirma a insergao da variavel ecologica na estrategia da empresa 

( ) Confirma que muitas empresas buscam apenas um diferencial competitivo 

( ) Confirma que muitas empresas nao tern outra saida 

4- Qual sua opiniao sobre a seguinte afirmativa: "Encarar a reciclagem dos produtos 

como parte fundamental na gestao empresarial e ter a chave do futuro e sucesso nos 

negocios". 

( ). E uma pratica fundamental para o sucesso de qualquer empresa 

( ) E uma pratica que auxilia apenas na preservagao ambiental 

( ) E uma pratica que gera gastos e nenhum retorno economico 

5- Qual sua opiniao sobre a seguinte afirmativa: "Optar por produtos ecologicamente 

corretos contribui diretamente com os ajustes necessarios para a conquista e 

manutengao de melhores indices de qualidade de vida e maior rentabilidade 

economica". 

( ) Os produtos ecologicamente corretos sao reflexos da preocupagao ambiental por 

parte da sociedade e do meio empresarial 

( ) Os produtos ecologicamente corretos e uma tatica para promover o marketing 

verde nas empresas 
( ) Os produtos ecologicamente corretos nao passam de uma moda passageira 
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PARTE III 

Percepgao sobre Sustentabilidade Empresarial com relagao ao conhecimento sobre o pilar 
social da sustentabilidade. 

1- Qual sua opiniao com relagao a seguinte afirmativa: "As entidades devem satisfazer 

adequadamente as demandas de seus clientes e de seus socios, divulgando e 

dando transparencia, aos agentes sociais e a toda sociedade, de sua insergao no 

contexto das relagoes economicas, sociais e ambientais atraves das demonstragoes 

contabeis". 

( ) E obrigagao para qualquer empresa 

( ) E obrigagao para apenas empresas de grande porte 

( ) Nao e obrigagao da empresa 

2- Qual sua opiniao com relagao a seguinte afirmativa: "Se o sistema social nao estiver 

equalizado, isto e, nao estiver progredindo totalmente, a questao ambiental e 

tambem a economia nao irao progredir de maneira desejada". 

( ) E sempre importante que exista um equilibrio entre os setores economico, 

ambiental e social em uma empresa 

( ) Nem sempre e importante que exista um equilibrio entre os setores economico, 

ambiental e social em uma empresa 

( ) Nao e importante que exista um equilibrio entre os setores economico, ambiental 

e social em uma empresa 

3- Qual sua opiniao com relagao a seguinte afirmativa: "A relagao de transparencia 

entre os membros da organizagao com os seus consumidores gera maiores 

resultados para a organizagao promovendo em longo prazo a sustentabilidade 

empresarial". 

( ) A transparencia de suas atividades promove beneficios para a empresa 

( ) A transparencia de suas atividades nem sempre promove beneficios para a 

empresa 

( ) A transparencia de suas atividades nao promove beneficios para a empresa 

4- Qual sua opiniao com relagao a seguinte afirmativa: "Assumir a responsabilidade 

social demonstra o pensamento consciente do empresario que deseja construir um 

diferencial competitivo para sua empresa" 

( ) Ser socialmente responsavel e imprescindivel para as empresas 

( ) Ser socialmente responsavel ajuda a sociedade, porem nao contribui diretamente 

para o lucro da empresa 

( ) A unica responsabilidade das empresas e maximizar seus lucros. 

5- Qual sua opiniao com relagao a seguinte afirmativa: "Frente a desafios, percebe-se 

que a area de Recursos Humanos tern uma importancia fundamental em preparar a 

organizagao para atender os requisitos da Sustentabilidade Empresarial". 

( ) O desenvolvimento dos RH tern papel fundamental na conscientizagao ambiental 

( ) O desenvolvimento dos RH promove apenas um melhor clima organizacional 

( ) O desenvolvimento dos RH nao contribui para a sustentabilidade empresarial 


