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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta pesquisa consistiu em identificar as informacao adquirida pelos concludentes 

do curso de Ciencias Contabeis acerca das peculiaridades da Contabilidade 

Ambiental em uma IES publica da cidade de Sousa/PB. Em um nivel mais 

detalhado apresentou os conceitos e principais peculiaridades da Contabilidade 

Ambiental, bem como se identificou o grau de compreensao dos concludentes 

acerca da Contabilidade Ambiental. Inicialmente desenvolveu-se uma pesquisa 

bibliografica sobre o tema, seguido de um estudo de caso em uma IES publica em 

Sousa/PB. Os dados foram coletados atraves da aplicacao de questionarios juntos 

aos alunos selecionados para amostra. A analise dos resultados foi feita de forma 

descritiva, apontando as informacoes adquiridas pelos concludentes do curso de 

Ciencias Contabeis demonstrados nos dados onde apresentam que a maioria dos 

entrevistados tern uma boa percepcao sobre Contabilidade Ambiental e que 84,51% 

dos entrevistados ja participaram de eventos ou palestras na area ambiental e 

consideram a literatura existente clara e objetiva e 76,05% dos entrevistados 

responderam corretamente as perguntas a acerca das peculiaridades da 

Contabilidade Ambiental. 

Palavras-chave: Contabilidade Ambiental. Informacoes Ambientais. Concludentes. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This research consisted of identifying the level of acquired information for the 

dissents exits of the course Accounting Sciences concerning the peculiarities of the 

Environmental Accounting in na IES publishes of the city of Sousa/PB. In a more 

detailed level it presented the concepts and main peculiarities of the Environmental 

Accounting as well as they identified the degree of understanding of the dissents 

exits concerning the Environmental Accounting. Initially grew a bibliographical 

research on the theme, later it was made a case study in an IES publishes of the city 

of Sousa/PB. The data were collected though the application of the together 

questionnaires to the student selected for sample. Analyze of the results was done in 

a descriptive way, where the good level of acquired information was pointed by the 

students exits of the course of accounting sciences demonstrated in the data where 

present that most of the interviewees has a good perception about Environmental 

Accounting and that 84,51% of the interviewees already participated in events or 

lectures in the environmental area and they consider the clear existent literature and 

76,05% of the interviewees answered the questions correctly the about of the 

peculiarieties of the Environmental Accounting. 

Word-key: Environmental Accountung. Environmental Informations. Dissents. 
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1 INTRODUCAO 

Nos dias de hoje, vivencia-se serios problemas decorrentes da acao humana no 

meio ambiente, os quais estao causando danos cada vez mais irreparaveis, e o 

mundo vem sofrendo as consequencias disso. 

A contabilidade vem se preocupando com o meio ambiente e os constantes 

problemas ambientais que vem acontecendo em todo mundo. As empresas 

preocupadas com a reputacao no meio social passaram a desenvolver politicas e 

normas internas aplicadas na exploracao e utilizacao do meio ambiente, em busca 

da riqueza patrimonial das celulas sociais, utilizando-se da responsabilidade que o 

conhecimento contabil possui perante o homem e o planeta. 

Com o surgimento da Contabilidade Ambiental, passou-se tambem ao registro do 

patrimonio ambiental (bens, direitos e obrigacdes) de determinada entidade 

expressos monetariamente, alem da preocupacao em melhorar a qualidade de vida 

e, com bastante empenho aos poucos vem desempenhando um trabalho no intuito 

de reparar os danos causados ao meio ambiente. 

1.1 Tema e Problema 

Os profissionais de todas as areas de atuacao estao cada vez mais preocupados em 

desenvolver as suas atividades interagindo com o meio ambiente de forma a atenuar 

as agressoes que sao praticadas pelos agentes degradantes do meio natural. Dentre 

estes profissionais estao os da classe contabil, que pode contribuir com esta causa, 

pois segundo Franco (1999; p.64): 

O profissional de contabilidade nao pode ficar indiferente a essa 
problematica do mundo moderno, porque sua atividade esta 
intimamente relacionada com as empresas. E sendo as empresas, 
muitas vezes, poluidoras, possuem um elevado poder para contribuir 
com acoes para solucionar os problemas ecologicos. 
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Com isso surge uma nova especializacao da Contabilidade, denominada de 

Contabilidade Ambiental com o objetivo de apresentar os resultados das atividades 

das empresas relacionadas com o meio ambiente, por ser a Contabilidade segundo 

Paiva (2003, p. 10) "o principal instrumento de comunicaeao da empresa com a 

comunidade". 

Baseado nestas informacoes o estudo buscou responder a seguinte pergunta: Qual 

as informacao acerca das peculiaridades da Contabilidade Ambiental adquirido pelos 

concludentes do curso de Ciencias Contabeis de uma IES publica? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Justificativa do Estudo 

A Contabilidade esta sempre em evolugao, para melhor informar aos seus usuarios 

sobre as variagoes patrimoniais ocorridas nas entidades economico-administrativas. 

Nos dias de hoje, o respeito ao meio ambiente e fator vital para a sobrevivencia do 

sistema produtivo, que precisa de informagoes, quantitativas ou qualitativas, sobre 

custos, passivos e ativos ambientais, como base para as tomadas de decisoes. 

Com isso a principal razao da escolha pela disciplina de Contabilidade Ambiental 

esta justificada na sua aplicabilidade nas empresas, e a preocupagao com o meio 

ambiente e os constantes problemas ambientais que vem acontecendo em todo o 

mundo. As empresas preocupadas com a reputagao no meio social passaram a 

desenvolver politicas e normas internas aplicadas na exploragao e utilizagao do 

meio ambiente, em busca da riqueza patrimonial das empresas, utilizando-se da 

responsabilidade que o conhecimento contabil possui perante o homem e o planeta. 

Isso Justifica a escolha por estudar os concludentes do curso de Ciencias Contabeis 

a cerca da importancia de terem os conhecimentos sobre a Contabilidade Ambiental, 

por serem esses futures profissionais que irao estar no mercado de trabalho e ira 

dessa forma atender as necessidades das empresas a respeito das informagoes 

geradas pela contabilidade acerca das questoes ambientais. 

A relevancia da pesquisa esta na grande preocupagao a nivel mundial com os 

problemas ambientais e consequentemente com a sustentabilidade ambiental, 
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principalmente no Brasil, que e um pais que tern uma grande disponibilidade de 

recursos naturais e uma boa perspectiva de desenvolvimento economico. Portanto, 

a Contabilidade surge como uma ferramenta importantfssima para ser utilizada pelos 

gestores na tomada de decisoes com vistas a garantir a sustentabilidade em seus 

projetos empresariais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Objetivo geral 

Segundo Silva (2006, p.51) nos objetivos gerais "o pesquisador estabelece o que se 

espera conseguir com sua investigagao e define aonde pretende chegar". Sob este 

aspecto, esse estudo buscou: 

Identificar o nfvel de informacao dos discentes egressos do curso de Ciencias 

Contabeis acerca das peculiaridades da Contabilidade Ambiental. 

1.3.2 Objetivos especificos 

Apos ser definido o objetivo geral tracar-se os especificos que para Beuren (2008, 

p.65) "devem descrever acoes pormenorizadas, aspectos especificos para alcangar 

o objetivo geral estabelecido". Entao para atender o objetivo geral definimos os 

seguintes objetivos especificos: 

• Expor os concertos da Contabilidade Ambiental. 

• Apresentar as principais peculiaridades da Contabilidade Ambiental. 

• Tragar o perfil dos concludentes, suas competencias e habilidades. 
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• Identificar o grau de compreensao dos discentes egressos acerca da 

Contabilidade Ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Procedimentos Metodologicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Tipologia da Pesquisa Quanto aos Objetivos 

De acordo com os objetivos esta pesquisa e classificada em Exploratoria e 

descritiva. Exploratoria por aprofundar conhecimentos dando uma maior clareza. 

Para Beuren (2008, p.81) "explorar um assunto significa reunir mais conhecimentos 

e incorporar caracteristicas ineditas, bem como buscar novas dimensoes ate entao 

nao conhecida." Entao e uma Pesquisa Exploratoria por ser desenvolvida no sentido 

de proporcionar uma visao geral acerca de determinado fato. (GIL, 1999 apud 

BEUREN, 2008, p. 80). 

E descritiva por descrever fatos ou caracteristicas da populacao alvo, que para Silva 

(2006, p. 251) "os dados coletados neste tipo de pesquisa possuem tecnicas 

padronizadas, como questionarios e observacao sistemica". 

Entao para o desenvolvimento deste estudo utilizou-se a tecnica da aplicacao de 

questionarios, que para o estudo foram dois, onde foi aplicado o primeiro apos 

recolhidos, em seguida aplicou-se o segundo de forma intencional, para nao 

influenciar as respostas. 

14.2 Tipologia da Pesquisa Quanto aos Procedimentos 

Quanto aos procedimentos a pesquisa e classificada como Estudo de Caso 

conceituado por Gil (1999, p.73) como: 
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Estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de 
maneira a permitir conhecimentos amplos e detalhados do mesmo, 
tarefa praticamente impossivel mediante os outros tipos de 
delineamentos considerados. 

E tambem bibiiografica por fazer um levantamento acerca da teoria do estudo 

realizado por outros autores, ou seja, estudo feito com base em publicacoes (livros, 

artigos, revistas etc). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.3 Tipologia da Pesquisa Quanto a Abordagem do Problema 

Quanto a abordagem do problema e classificada com qualitativa e quantitativa. 

Qualitativa, pois segundo Richardson (1999, p.80), este tipo de pesquisa "contribui 

no processo de mudancas de determinado grupo e possibilita em maior nivel de 

profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos 

individuos, e Beuren (2008, p. 92) complementa que este tipo de pesquisa visa 

destacar caracteristicas nao observadas por meio de um estudo quantitative haja 

vista a superficialidade deste ultimo. 

E tambem quantitativa como menciona Richardson (1999, p. 70): 

Caracteriza-se pelo emprego de quantificacao tanto nas modalidades 
de coleta de informagoes, quanto no tratamento delas por meio de 
tecnicas estatisticas, desde as mais simples como percentual, media, 
desvio-padrao, as mais complexas, como coeficiente de correlacao, 
analise de regressao etc. 

Corroborando com o conceito do autor este estudo utilizou-se das tecnicas 

estatisticas para uma melhor apresentagao, analise e compreensao dos dados 

coletados. 
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1.4.4 Universo da pesquisa 

Segundo Silva (2006, p. 73) "o universo da pesquisa e o conjunto de seres animados 

ou inanimados que apresentam pelo menos uma caraeteristiea em comum" e 

Beuren (2008, p. 118) completa que "possuem determinadas caracteristicas 

comumente e utilizada ao se referir a todos os habitantes de determinado lugar", 

com isso o nosso universo no estudo foram os discentes concludentes do curso de 

Ciencias Contabeis de uma IES publica da Cidade de Sousa/PB, que estao 

regularmente matriculados e cursando o ultimo periodo do curso, que de acordo com 

o universo sao 71 concludentes, no periodo de 2009.2 na IES. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5 Organizacao do Trabalho 

Levando em consideragao o problema a ser pesquisado e os objetivos tracados, o 

estudo foi dividido em quatro capitulos. 

O primeiro capitulo aborda a introducao, o problema da pesquisa, a justificativa, os 

objetivos e procedimentos metodologicos utilizados para o desenvolvimento deste 

estudo. 

O segundo capitulo apresenta o referencial teorico do estudo apresentando a 

contabilidade desde sua origem, passando pelo surgimento da Contabilidade 

Ambiental e aprofundando nos conceitos peculiares desta area, finalizando com a 

legislacao e auditoria ambiental. 

O terceiro capitulo trata sobre o perfil dos alunos pesquisados alem dos dados 

coletados e a analise dos resultados obtidos na pesquisa. 

O quarto e ultimo capitulo trata das conclusoes e recomendacoes propostas para 

futuros estudos na area. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 Contabilidade Ambiental: Origem, Conceito e Evolucao 

A origem da Contabilidade esta diretamente ligada as necessidades humanas de 

quantificar riquezas, naquele momento, sem nenhum valor agregado. Era limitada a 

acumular valores em pratica unica em suas origens, acompanhou a evolucao do 

homem, adaptando-se primeiramente, a realidade da era mercantilista, onde os 

elementos fundamentais do periodo - os estoques - demandavam controles mais 

apurados e demonstracao dos resultados obtidos. 

O surgimento de oficinas, atividades artesanais domesticas, pequenas fabricas, 

energia a vapor, ferrovias e a evolucao das maquinas consolidaram o inicio da Era 

Industrial, estimulando os avancos tecnologicos experimentados pelo mundo, desde 

entao. (TINOCO e KRAEMER, 2004) 

Na area financeira a Contabilidade primou pelo seu carater de prestacao de contas, 

primeiro aos socios, depois abrangeu, com objetivo de angariar recursos e justificar 

a utilizacao do capital externo, proveniente de bancos, fomecedores, acionista e ao 

fisco representado pelo governo. 

Nos ultimos anos a degradacao ambiental surge como um fator relevante, que tern 

sido objeto de atencao por parte de varios segmentos governamentais, empresariais 

e sociais. Existem entidades que estao cada vez mais preocupadas em melhorar a 

qualidade de vida e, com bastante empenho, aos poucos vem desempenhado um 

trabalho no intuito de reparar os danos causados ao meio ambiente. 

Segundo Ferreira (2003, p. 59): 

Ao se depararem com problemas de gestao relativos ao meio 
ambiente, os gestores passaram a requerer da contabilidade 
informacoes financeiras que os ajudassem nesse trabalho e para as 
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quais os contadores, de modo geral nao se encontravam (encontram) 
preparados. 

Diante desta nova necessidade, surge uma tematica da contabilidade denominada 

de Contabilidade Ambiental conceituada por Carvalho (2007) como uma ciencia que 

registra e evidencia todos os fatos relacionados com o meio ambiente. 

Ribeiro (2006, p.45) complementa, que os objetivos da Contabilidade Ambiental sao: 

[...] identificar, mensurar e esclarecer os eventos e transac5es 
economico-financeiros que estejam relacionados com a protecao, 
preservacao e recuperacao ambiental, ocorridos em um determinado 
periodo, visando a evidenciagao da situacao patrimonial de uma 
entidade. 

E fundamental a importancia da avaiiagao e evidenciagao dos eventos economico-

financeiros relacionados com a area ambiental e que afetam o estado patrimonial e o 

resultado das empresas, sendo alvo de preocupagao especifica da Contabilidade, 

que tern como objetivo melhorar e subsidiar a avaiiagao de desempenho e a tomada 

de decisao, como tambem dar subsidios na condugao das medidas fundamentals 

para a preservagao e protegao do meio ambiente, alem de contribuir para o 

processo de compatibilidade com o desenvolvimento econdmico sustentavel. 

Com isso e preciso, incluir as causas sociais no quadro das relagoes 

organizacionais, envolvendo administradores eficientes, contadores com 

conhecimento profundo da causa, governo firme e comprometido com o bem estar 

social, sociedade informada e empenhada na defesa do seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habitat, e por ultimo, 

empresas interessadas na perpetuagao da vida no planeta e tambem da sua 

reputagao no mundo globalizado. 
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2.2 A Contabilidade e o Meio Ambiente 

Para Ribeiro (1992) a Contabilidade como ferramenta de comunicagao entre 

empresa e sociedade esta inserida nas causas ambientais. As Instituigoes oficiais de 

controle ambiental estao atentas as informagoes relativas aos efeitos da poluicao 

sobre o meio ambiente, enquanto que os credores e os bancos estao interessados 

nas informagoes ambientais que podem afetar a liquidez da instituigao e sua 

continuidade. 

O sistema de informagao de uma empresa com relagao ao meio ambiente, nao deve 

ficar restrito a um grupo de usuarios, e sim a sociedade, comegando pelos seus 

colaboradores. E a Contabilidade nao pode ficar alheia ao assunto, a fim de 

mensurar o sucesso na realizagao dos objetivos da empresa e nao apenas na sua 

lucratividade. 

As discussoes sobre as responsabilidades sociais das empresas comegaram a se 

intensificar a partir da decada de 60, surgindo desses debates o termo Contabilidade 

de Responsabilidade Social, dando uma nova dimensao a Contabilidade, com o 

objetivo de mostrar a responsabilidade da empresa na area social, visando a 

informagao sobre a natureza e formas de contribuigao social, dando novos desafios 

a Contabilidade para auxiliar a administragao no tratamento dos problemas 

contabeis e financeiros, decorrentes das normatizagoes legais originadas dos 

padroes ambientais. (NOMURA e PINHEIRO, 2006) 

E relevante a preocupagao em se buscar alternativas viaveis para recuperar o meio 

ambiente e proteger aquilo que ainda nao foi degradado. 

Ja existem varias correntes ideologicas e consciencia social que condenam as 

agressoes sobre a natureza, bem como seu uso inadequado. No entanto, a 

sensibilidade dos politicos e bem menor do que das massas que eles dizem 

representar, e o meio ambiente natural e vitima do descaso, irresponsabilidade e 

incompetencia de entendimento sobre a necessidade de preservar-lo, mas ja 

existem sinais de reagao. Algumas reunioes como a de Estocolmo em 1972, ECO 

em 1992 e a II Cimeira da Terra em 1997, discutiram a gravidade do problema. 
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Contudo, e lamentavel concluir que a destruigao do planeta e decorrente da 

contribuigao maior das nagoes mais desenvolvidas, pois sao as que mais poluem e 

afetam o sistema ecologico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2 Consequencias e Problemas Ambientais 

Conforme Barbosa (2007), a agao do homem sobre o meio ambiente sempre trouxe 

reflexos negativos, porem no seculo XVIII, chegou ao extremo, quando a revolugao 

industrial e o capitalismo levaram ao aumento da producao, e consequentemente do 

volume de materia-prima empregada nos processos produtivos sem a visao futura 

da poluigao. 

Desta forma, a contabilidade ambiental procura evidenciar atraves de seus relatorios 

e demonstratives todos os eventos e transacoes ligadas ao meio ambiente que 

influenciem a situagao economica e financeira da empresa. 

Nesse contexto, na avaiiagao de Martins e De Luca (1994, p. 25): 

As informac5es a serem divulgadas pela contabilidade vao desde os 
investimentos realizados, seja em nivel de aquisicao de bens 
permanentes de protegao a danos ecologicos, de despesas de 
manutencao ou corregao de efeitos ambientais do exercicio em 
curso, de obrigagoes contraidas em prol do meio ambiente, e ate de 
medidas ffsicas, quantitativas e qualitativas, empreendidas para sua 
recuperacao e preservacao. 

Tinoco e Kraemer (2004, p.36-42) destacam as principals consequencias ocorridas 

no Brasil e no mundo que tiveram grandes repercussoes e trouxeram graves 

prejuizos ambientais, sao eles: 



Quadro 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Consequencias Ambientais 

Evento Consequencias 

Em 1930, na Belgica ocorreu o 
primeiro grave acidente ambiental, 
uma expressa nevoa cobriu uma 
zona industrial. 

Tosse, dores no peito, dificuldades de 
respirar, irritacao na mucosa nasal e nos 
olhos na populacao e cerca de 70 pessoas 
haviam morrido e centenas de outras ficaram 
enfermas ao final de cinco anos 

Em 1950, Minamata no Japao, 
ocorreu um acidente com 
derramamento de mercurio. 

700 pessoas morreram e 9.000 ficaram 
doentes cronicos. 

Em 1976, em Severo na Italia, 
ocorreu um grande incendio numa 
industria de pesticida originou uma 
pequena nuvem branca que 
continha apenas dois quilos e meio 
de dioxina, que logo foi 
disseminada pela atmosfera na 
regiao. 

Nas criancas o aparecimento de pontos 
vermelhos e borbulhas na pele, alem de 
sofrerem problemas renais e vomitos 
constantes. As mulheres gravidas geraram, 
meses mais tarde, criangas sem cerebro e 
com deformagoes fisicas diversas. Pelas 
estatisticas da epoca, mais ou menos 5000 
italianos teriam sido vitimas desse acidente. 
Organizacoes ambientalistas informaram que 
o numero de contaminados foi de 100.000. 

Em 1984, em Bhopal, ocorreu um 
vazamento acidental de gas metil 
isocianato nas instalacoes da 
multinacional Union Carbide. 

Pelas estatisticas, morreram 3.323 pessoas, 
35.000 ficaram doentes cronicas e foram 
retiradas com urgencia 200.000 pessoas. 
Devido a repercussao negativa mundial, as 
Associagoes Nacionais de Industrias 
Quimicas langaram um Guia Orientativo dos 
Codigos de Protegao Ambiental, conhecido 
mundialmente como Atuagao Responsavel. 

Em 2000, no Rio de Janeiro, um 
viaduto avariado da Petrobras 
permitiu que 1,3 milhao de litros de 
oleo contaminasse o maior cartao 
postal do pais, a Baia de 
Guanabara. 

Contaminagao com o oleo que esparramou-
se por uma faixa de tres quilometros, 
atingindo praias da ilha de Paqueta e 1.434 
hectares da Area de Protegao Ambiental de 
Guapimirim, a reserva ,mais importante da 
Baia de Guanabara e um a area de 
manguezal. 

Fonte: Tinoco e Kraemer, 2004. 

Portanto, todos esses acontecimentos trazem ate hoje grandes consequencias ao 

meio ambiente e a vida no planeta, que ficaram marcadas com essas tragedias e 

outras que sucederam esses eventos, e em deeorrencia disso agravaram-se os 

problemas ambientais, que de acordo com Tinoco e Kraemer (2008, p. 42) "esses 

problemas vividos no mundo sao realmente deeorrencia da intervengao humana no 
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planeta e nos ecossistemas e sao enfrentados a nivel nao so do Brasil, mas 

mundiai", e os principals sao eies: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 2 - Problemas Ambientais 

Problemas Ambientais Descricao 

Efeito Estufa 
termo aplicado ao papel que desempenham certos 
gases como o dioxido de carbono, o metano, o 
oxido nitroso, os clorofluorcarbonos e o ozonio, 
presentes na atmosfera, no aquecimento da 
superficie terrestre. Esses gases formam uma 
camada que impede a dispersao no espaco das 
radiagoes solares refletidas pela Terra [ ]... o efeito 
estufa estao aumentando, como consequencia da 
agio dos seres humanos. . 

Destruigao da camada de 
Ozonio 

Ozonio e uma substancia natural que ocorre desde 
o nivel do solo ate a atmosfera. Nela se produzem 
concentragoes de ozonio de ate 10 partes por 
milhao e se forma pela agio da luz solar sobre o 
oxigenio. Ao nivel do solo, concentragoes tao 
elevadas sao perigosas para a saude, mas como a 
camada alta de ozonio protege a vida do planeta 
da radiagao ultravioleta cancerigena, sua 
importancia e inestimavel. 

Poluicao da Agua 

A poluigao e encarada como uma perda no 
processo produtivo, e quase sempre resulta da 
incorporagao a agua de materiais estranhos como 
microorganismos, produtos quimicos, residuos 
industriais e de outros tipos, ou esgoto domestico. 
Estas materias deterioram a qualidade da agua e a 
torna inutil para o uso pretendido. 

Fonte: Tinoco e Kraemer, 2004. 

Entao, percebe se no quadro 2 que esses problemas ambientais sao totalmente 

influenciados pelas agoes dos seres humanos, que de alguma forma contribuem 

para esses grandes problemas enfrentados hoje pelo mundo. 
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Diante do impacto dos danos ambientais nas geracoes atuais e seus reflexos para o 

futuro, a contabilidade ambiental vem crescendo cada dia mais, com isso, em uma 

economia baseada em recursos de informagao, a concorrencia entre as 

organizagoes baseia-se em sua capacidade de adquirir, tratar, interpretar e utilizar a 

informagao de forma eficaz (BRAGA, 2007). 

Nesse sentido, o crescimento ambiental aumenta a necessidade de informagoes 

ligadas ao meio ambiente, mais organizadas, compreensivas, precisas e atuais. 

Diante desse novo cenario, as empresas estao sendo cobradas a todo o momento, 

pela sociedade, governo, orgaos de fiscaiizagao sobre informagoes a respeito das 

agoes que elas estao desenvolvendo com relagao ao meio ambiente, pois nao se 

admite mais empresas que nao tenha respeito e zelo pelo meio ambiente. 

A Contabilidade como uma ciencia de divulgagao procura evoluir a ponto de produzir 

e evidenciar todos os eventos e transagoes ligadas ao meio ambiente que sao 

geradas pelas empresas nos mais variados setores. 

Em sua relagao com meio ambiente, a Contabilidade deixa de divulgar a 

quantificagao monetaria das ocorrencias ambientais. Depara-se com o problema de 

mensuragao da evolugao economica de uma empresa, levando-se em conta sua 

relagao com a natureza, sua evolugao historica em tal relacionamento e a 

parametrizagao para comparagao com seu setor, assim como o mercado. 

Nas demonstragoes contabeis, verificamos que elas nao permitem a seus usuarios a 

inferencia sobre a posigao economica da empresa em sua relagao com o meio 

ambiente, nao apresentando subsidios suficientes para projegoes futuras ou 

tomadas de decisoes baseadas nesse relacionamento. 

Segundo Correia (2003) com a globalizagao, as empresas para continuarem 

competitivas no mercado devem estar atentas as informagoes geradas com a 

preocupagao de acompanhar o ambiente de mudangas, que elas estao inseridas. 
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2.3.1 Custos Ambientais 

Segundo Tinoco e Kraemer (2004, p. 168) "Os custos ambientais sao apenas um 

subconjunto de um universo mais vasto de custos necessarios a uma adequada tomada 

de decisoes", e CarvaIho( 2007, p. 139) complementa dizendo que: 

Os custos de degradacao ambiental devem ser internalizados pela 
empresa, e nao externalizados para sociedade, seguindo o principio do 
poluidor-pagador, ou seja estes custos devem ser pago pelas empresas 
poluidoras e nao repassados para o cliente no preco dos produtos. 

Mas o que observar-se e que o preco das materias-primas escassas, da poluicao e da 

deposicao dos rejeitos, numa perspectiva macroeconomica, sao repassados para a 

sociedade nao refletindo os seus verdadeiros custos que segundo Tinoco e Kraemer 

(2004) os custos ambientais decorrentes do tramento de areas contaminadas ou 

degredadas sao usualmente suportados pelo publico em geral e nao poluidor, que e 

o responsavel por todos esses custos de acordo com o principio do poluidor - pagardor. 

Para Costa (2008, p. 45) 

Os custos ambientais representam todo empenho, todo esforco 
direta ou indiretamente vinculado a qualquer gasto, 
independentemente de desembolso, relativo a bens ou servicos que 
visem, unica e exclusivamente, a preservacao do meio ambiente. 

Com isso, conclui-se que todos os custos que tenham relacao com o meio ambiente 

devem ser classificados como custos e os que nao forem reconhecidos no momento de 

seu fato gerador com a classificacao pertinente, devem ser segundo Paiva (2003), 
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apresentados no futuro como passivos nao reconhecidos, repercutindo negativamente. 

Enquanto que, alguns custos, se reconhecidos no presente, evitarao transtornos as 

empresas, dado que nao sao responsaveis pelos produtos ate o final do ciclo de vida dos 

mesmos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2 Ativo Ambiental 

Os Ativos ambientais sao conjuntos de bens e direitos da empresa que sao 

destinados ou provenientes da atividade de gerenciamento ambiental, ou adquiridos 

pela companhia com a finalidade de controlar, preservar e recuperar o meio 

ambiente, resultante de uma transacao atual ou realizadas no passado, e que 

possuem capacidade de gerar beneficios economicos futuros. (TINOCO e 

KRAEMER, 2004). 

De acordo com Ribeiro (2006, p.111), "os ativos ambientais devem ter classificacao, 

controle e divulgacao destacadas nos grupos do Ativo". Contudo, deverao ser 

classificados em titulos contabeis especificos, identificado, de forma adequada, os 

estoques ambientais, o ativo permanente imobilizado ambiental e o diferido 

ambiental. 

De acordo com os autores citados acima observa-se que as contas de natureza 

ambiental devem ser classificadas em contas e grupos especificos para melhor 

analise e apresentacao nas demonstracoes contabeis. 

Encontra-se atualmente algumas polemicas referentes a identifieacao dos ativos 

ambientais, isso ocorre devido ao surgimento das chamadas "tecnologias limpas". 

Para Ribeiro & Gratao (2000, p. 4) "essas tecnologias compreendem novos meios de 

producao dotados de mecanismos que impedem a producao de refugos". Quando se 

tratar de meios de producao e transformacao, sao classificados como ativos 

operacionais propriamente ditos e nao ativos ambientais. (TINOCO e KRAEMER, 

2004) 

Ainda de acordo com Tinoco e Kraemer (2004, p. 176): 
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As caracteristicas dos ativos ambientais sao diferentes de uma 
organizacao para outra, pois a diferenca entre os varios processos 
operacionais das distintas atividades economicas devem 
compreender todos os bens utilizados no processo de protegao, 
controle, e preservacao do meio ambiente. 

Neste sentido, uma empresa usa seus ativos sacrificados em troca, provisionando 

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

precedido de um fluxo de servigos, mas outros servem, em ultima analise para gerar 

fluxo de caixa. (IUDICIBIUS e MARION, 2002). 

2.3.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Passivo Ambiental 

Os passivos ambientais sao os resultados sacrificios utilizados a favor do meio 

ambiente, que segundo Ribeiro (2006, p. 76) o conceitua como: 

O termo passivo ambiental que se referir aos beneficios economicos, 
ou aos resultados que serao sacrificados em razao da necessidade 
de preservar, proteger e recuperar o meio ambiente, de modo a 
permitir a compatibilidade entre este e o desenvolvimento 
economico, ou em decorrencias de uma conduta inadequada em 
relagao a estas questoes. 

Neste sentido, os passivos ambientais sao danos causados ao meio ambiente, 

representando a obrigagao, a responsabilidade social da empresa com aspectos 

ambientais, ou seja, toda e qualquer obrigagao de curto e longo prazo, destinadas 

unica e exclusivamente a promover investimentos em prol de agoes relacionadas a 

extingao ou amenizagao dos danos causados ao meio ambiente (KRAEMER, 2005). 

Segundo o Ibracon, na Norma e Procedimento de Auditoria NPA 11 - Balango e 

Ecologia, conceitua - "O Passivo Ambiental pode ser conceituado como toda 

agressao que se praticou/pratica contra o meio ambiente e consiste no valor de 

investimentos necessarios para reabilita-lo, bem como multas e indenizagoes em 

potencial". 



Os passivos ambientais, segundo Tinoco e Kramer (2008, p. 183): 
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normalmente sao contingencias formadas em longos periodos, sendo 
despercebidos as vezes pela administracao da propria empresa. 
Normalmente, surgem da posse e do uso de uma mina, uma 
siderurgica, ou um lago, rio, mar e de uma serie de espacos que 
compoe nosso meio ambiente, inclusive o ar que respiramos, e que 
de alguma forma estao sendo prejudicados, ou ainda pelo processo 
de geracao de residuos ou lixos industrials, de dificil eliminacao. 

Conforme Ribeiro e Gratao (2000), os Passivos Ambientais, tornaram-se conhecidos 

pela sua conotacao negativa, ou seja, as empresas que o possuem agrediram 

significativamente o meio ambiente e, dessa forma, tern que pagar grandes quantias 

a titulo de indenizacao de terceiros, de multas e gastos para a recuperacao de areas 

danificadas. Mas Tinoco e Kraemer (2004) ressaltam que os Passivos Ambientais 

nao tern sua origem apenas em fatos de conotacao negativa, podem tambem 

originar-se de atitudes ambientalmente responsaveis. 

Para Ribeiro & Lisboa (2000, p.179), "os passivos ambientais podem ter como 

origem qualquer evento ou transacao que reflitam a interacao da empresa com o 

meio ecologico, cujo sacrificio de recursos economicos se dara no futuro". Como 

exemplo os autores citam: 

• Aquisicao de ativos para contencao dos impactos ambientais 
(diamines, depuradores de agua quimica etc); 

• Aquisicao de insumos que serao inseridos no processo operacional 
para que este nao produza residuos toxicos; 

• Despesas de manutencao e operacao de 'departamento' de 
gerenciamento ambiental, inclusive mao-de-obra; (RIBEIRO e 
LISBOA, 2000; p. 179) 

Segundo Ribeiro (2006, p.77), as obrigacoes decorrentes do passivo ambiental 

podem ser classificadas como: 
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• Legais - provenientes de instrumentos com forca legal (legislates, 
penalidades impostas por lei etc.); 

• Justas (equitable) - refletem as obrigacoes que a empresa se ve 
obrigada a cumprir por fatores eticos e morais, independentemente 
de lei; 

• Construtivas - a empresa se propoe espontaneamente a cumprir-
las, extrapolando as exigencias legais. 

De acordo com a classificacao de Ribeiro observa-se que as obrigacoes podem ser 

decorrentes da legislacao, por fatores eticos e por cumprimento de compromissos 

assumidos independente de lei. 

Ja Tinoco e Kraemer (2004) classificam os passivos ambientais em Normals, sao 

aqueles quando os materials poluidores do meio ambiente sao reaproveitados, e 

Anormais, que sao os decorrentes de situacoes nao possiveis de controle pelas 

empresas e fora do contexto das operacoes. 

Tratando-se de fatos geradores ocorridos em exercicios anteriores e que nao possa 

ser atribufdo a fatos subsequentes, Ribeiro e Lisboa (2000, p.11) diz que "a 

contrapartida dos ajustes deveria ser tambem feita diretamente a conta de 

Resultados do exercicio em curso", dado que de acordo com a lei 6.404/76, os 

Resultados de exercicios anteriores so devem ser alterados em funcao de mudanca 

de criterio contabil ou da retificagao de erro imputavel a determinados exercicios 

anteriores. 

Tratando-se da mensuraeao dos passivos ambientais ela envolve na maioria das 

vezes variaveis complexas, dificultando o seu reconhecimento. Ultimamente estao 

utilizando a identificacao do passivo ambiental em avaliacoes para negociacoes de 

empresas e em privatizacoes, pois a responsabilidade e a obrigagao da restauracao 

ambiental podem recair sobre os novos proprietaries, funcionando como um 

elemento de decisao no sentido e identificar, avaliar e quantificar custos e gastos 

ambientais potenciais no decorrer do tempo a curto, medio e longo prazo 

(MALAFAIA, 2004). 

O cuidado que se ha de ter com o passivo ambiental nao esta restrito ao empresario 

ou industrial, mas atinge o cidadao comum no seu cotidiano. De acordo com 
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Jacometo (2004), a grande dificuldade que a ciencia encontra e como mensurar um 

passivo ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.4 Despesa Ambiental 

Despesas de acordo com Hendriksen e Van Breda (1999, p. 232) "constituem o uso ou 

consumo de bens e servicos no processo de obtencao de receitas". Tratando-se gestao 

ambiental, para Ribeiro (2006, p. 50) as despesas ambientais sao representados por 

"todos os gastos envolvidos com o gerenciamento ambiental, consumidos no periodo e 

incorridos na area administrativa". 

As despesas ambientais segundo Tinoco e Kraemer (2004, p. 187) sao classificadas em : 

despesas operacionais e despesas nao operacionais. 

AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA operacionais sao as que citamos e devem ser evidenciadas na 
Demonstracao do Resultado do Exercicio, enquanto as nao 
operacionais sao as que decorrem de acontecimentos ocorridos fora da 
atividade principal da entidade como: multas, sancoes e compensates 
de terceiros. 

Esse mesmo autores acima descrevem que as empresas incorrem nas seguintes 

despesas ambientais em seu processo produtivo: 

• ocasionadas pela preservacao de contaminacao realacionada com as 
atividades operacionais atuais; 

• tratamento de residuos e vertidos; 

• tratamento de emissoes; 

• descontaminacao; 

• restauracao; 

• materials auxiliares e de manutencao de servicos; 

• depreciacao de equipamentos; 

• exaustoes ambientais; 

• pessoal envolvido na produgao; 

• gestao do meio ambiente; 

• investigacao e desenvolvimento; 

• desenvolvimento de tecnologias mais limpas; 
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• auditoria ambiental.(TINOCO e KRAEMER, 2004; p. 186) 

Entao as despesas ambientais sao decorrentes de atividades da empresa e que gerem 

receitas, que beneficiam a entidade e o meio ambiente de forma ampla. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.5 Receita Ambiental 

Segundo ludicibus e Marion, (2000, p. 173) a receita pode serdefinida como: 

(...) o acrescimo de beneficios economicos durante o periodo contabil 
na forma de entrada de ativos ou decrescimo de exigibilidade e que 
redunda num acrescimo do patrimonio liquido, outro que nao o 
relacionado a ajustes de capital (...) 

Com o pensamento voltado para a contabilidade ambiental, de acordo com Tinoco e 

Kraemer (2004, p. 187) as receitas ambientais sao aquelas decorrentes da: 

• prestagao de servicos especializados em gestao ambiental; 

• venda de produtos elaborados a partir de sobras de insumos do 

processo produtivo; 

• redugao do consumo de materias-primas; 

• redugao do consumo de energia; 

• redugao do consumo de agua; 

• participagao no faturamento total da empresa que se reconhece 
como sendo devida a sua atuagao responsavel com o meio 
ambiente. 

Segundo Tinoco e Kraemer (2004, p. 188) tambem sao consideradas como receitas 

ambientais todo "o ganho de mercado que a empresa passa a auferir a partir do 

momento em que a opiniao publica reconhece sua politica preservacionista e der 

preferencia aos seus produtos". 
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O objetivo principal da implantacao da gestao ambiental nao consiste em gerar 

receita para a empresa, mas sim, em desenvolver uma politica responsavel acerca 

dos problemas ambientais. Mas isto nao impede que a empresa tire algum proveito 

economico deste processo. Corroborando com esta ideia, Ribeiro e Martins (1993, 

p.35) considera que: 

A macica conscientizacao da sociedade em muitos lugares veio 
afetar a imagem da empresa junto ao seu publico consumidor, o qual 
passou a ser forte elemento de pressao para as empresas 
comecarem a investir no controle ambiental, visto que dele depende 
a evolugao do fluxo de receitas da empresa. 

Com isso as empresas cada vez mais estao preocupadas em prestar contas a 

sociedade atraves das informagoes contabeis ambientais produzidas pela 

contabilidade sobre seus atos ligados ao meio ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Evidenciagao das Informagoes Ambientais 

De acordo com Ribeiro (2006), atualmente, mudangas decorrentes da globalizagao 

dos mercados, do uso dos gastos relacionados com as agoes ambientais para 

promover a imagem da empresa e seus produtos ou servigos, fazem com que 

continuem ocorrendo importantes mudangas no comportamento empresarial, 

tornando os relatorios anuais ricos em informagoes de natureza qualitativa. 

Segundo Ribeiro (2006, p. 108): 

Embora se percebam, de fato, excessos de marketing e preciso 
reconhecer o fator positivo: a informagao prestada tern estimulado os 
concorrentes a realizar agoes semelhantes ou melhores, o que 
resulta, portanto, no beneficio da sociedade como um todo. 
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Infelizmente algumas empresas usam as informacoes ambientais para valorizarem a 

sua imagem e de certa forma fazer um marketing, mas a sociedade esta cada vez 

mais atenta a essas propagandas e cobrando uma postura cada vez mais 

responsavel dessas empresas com o meio ambiente. 

Segundo ludicibus (2006) a evidenciagao deve incluir no relatorio de administragao 

as seguintes informagoes relativas a recursos humanos e ao meio ambiente: 

Informagoes sobre a estrutura organizacional e gerencial da empresa; Informagoes 

sobre assuntos de trabalho e emprego; Responsabilidade social com referencias 

especificas sobre seguranga do publico consumidor e Protegao aos recursos 

naturais. 

Referente as notas explicativas, deve-se adotar para mensuragao da protegao 

ambiental a inclusao das politicas contabeis como: 

• inclusao nas despesas operacionais; 

• capitalizagao e amortizagao; 

• estabelecimento de provisoes e reservas para contingencias; 

• evidenciagao das obrigagoes contingentes; 

• seguro contra danos e prejuizos; 

• tratamento de subsidios e incentivos governamentais. (MARTINS e 
DE LUCA; 1994, p. 27) 

Na opiniao de Ribeiro (1992), deveria tambem ser informados as diretrizes 

ambientais das empresas, como: comprometimento das empresas com as questoes 

ambientais; impacto de suas operagoes com o meio ambiente; estagio de adaptagao 

de seu processo operacional e condigoes ambientalmente saudaveis e medidas 

adotadas para reduzir os efeitos da poluigao. 

Segundo Nossa (2002 apud TINOCO e KRAEMER, 2004), destacam-se como 

principals usuarios e interessados nas informagoes ambientais contidas nos 

relatorios, os credores, as companhias seguradoras, os investidores e gestores de 

fundos ambientais e os analistas financeiros. 

Observa-se que atraves de opinioes de diversos autores renomados, como Paiva 

(2003), Kraemer (2005) e Ribeiro (2006) a necessidade de gestores eco eficiente, 
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para demonstrar atraves da evidenciagao dos fatos contabeis que as suas agoes 

contribuem nao apenas para o enriquecimento de seus socios e sim para uma 

sociedade mais justa, mostrando assim a preocupagao da empresa com as 

questoes de preservagao ambiental para as futuras geragoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1 Conteudos e Objetivos da Evidenciagao 

Evidenciar, mas mais e do que torna publico, ou seja, apresentar informagoes 

variadas aos varios tipos de usuarios. 

Para Ribeiro (2006, p. 108), evidenciagao implica perguntar: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O que? todas as informagoes relativas aos eventos e transagoes 
envolvidos com a questao ambiental, entre elas podemos citar os 
ativos, passivos, receitas, despesas e custos ambientais; 
Como? com o grau de detalhamento exigido pela relevaneia dos 
valores e pela natureza dos gastos relativos a interagao entre a 
empresa e o meio ambiente;. 

Esses sao os primeiros questionamentos que deve-se fazer para saber o que 

realmente evidenciar e como deveram ser evidenciados as informagoes de carater 

ambiental. 

Entao como forma de evidenciagao de fatos relacionados com a Contabilidade 

Ambiental, Ribeiro e Martins (1993, p. 12) revelam a: 

Existencia de duas correntes de pensamento, sendo que a primeira 
propoe a implantagao de um novo relatorio apenso as 
demonstragoes contabeis; tratando somente das questoes 
ambientais; em outra sugere a inclusao destes dados nas atuais 
demonstragoes mantendo o padrao ja utilizado, mas apresentando 
contas e notas especificas. 
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Os autores tambem entendem que no curto prazo a segunda opcao seria mais 

viavel, desde que: 

Se trata de aspectos inseridos no contexto operacional das empresas 
e, inclusive, para atender a necessidade imediata de a Contabilidade 
estar melhor informando seus usuarios sobre o real valor patrimonial 
das empresas, sem maior perda de tempo em um processo de 
elaboracao e implementacao de um novo relatorio (RIBEIRO e 
MARTINS, 1993, p. 12). 

Observa-se que as informacoes ambientais devem ser amplamente divulgadas afim 

de torna licitos tudo que a empresa faz com relagao ao meio ambiente e que essa 

divulgacao seria mais viavel nos demonstratives ja existentes, por estes ja serem 

definidos sua forma de apresentacao pela legislagao, o que contribuiria para uma 

padronizacao e comparagao dos resultados gerais da empresa. 

Outro questionamento sugerido por Ribeiro (2006, p. 108) para orientar na 

evidenciagao das informagoes ambientais seria perguntarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Quando? o registro 

contabil devera ser feito no momento em que o fato gerador ocorrer, ou no momento 

em que houver informagoes adicionais e complementares". 

Com isso verifica-se que o momento para evidenciar as informagoes e na hora em 

que elas ocorrerem para nao ferir o Principio da Oportunidade, que refere-se a 

tempestividade e integridade do registro. 

Para Paiva (2003, p. 48): 

As agoes devem ser postas em pratica proporcionando a defesa, 
conservagao e recuperagao do meio ambiente. A postura 
antecipadora e de carater preventivo passa a ser delineadora, e toda 
e qualquer agio por parte da empresa deve ser revelada aos clientes 
atuais e potenciais, assim como aos fornecedores e outros usuarios 
das informagoes contabeis. 
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Entao todos os usuarios tern que ter direito e acessos a todas as informacoes 

fornecidas pela empresa em todos os seus aspectos. 

Finalizando os questionamentos proposto por Ribeiro (2006, p. 108) ele pergunta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Onde? idealmente, no corpo das demonstragoes contabeis e nas notas 

explicativas, dependendo da extensao e natureza das informagoes a serem 

prestadas", 

Atualmente, as formas tradicionais de evidenciagao de fatos ou transagoes 

ambientais, mais utilizadas pelas empresas, sao segundo Paiva (2006, p. 53) sao as 

compostas pelo "relatorio da administragao e notas explicativas, e as formas 

alternativas, encontradas em paginas da internet e divulgagoes esporadicas em 

revistas de grande circulagao, estas ainda elementares". 

Todos estes questionamentos: o que, como, quando e onde, sao necessarios para o 

melhor entendimento sobre o conteudo da evidenciagao. 

De acordo com Tinoco e Kraemer (2004, p.256) a evidenciagao tern como objetivo: 

Divulgar informagoes do desempenho economico, financeiro, social e 
ambiental das entidades aos parceiros sociais, os stakeholders, 
considerando que os demonstratives financeiros e outras formas de 
evidenciagao nao devem ser enganosos. 

Verifica-se que o objetivo da evidenciagao esta ligado ao seu conteudo, ja que e 

divulgar todas as informagoes da empresa em todos os seus aspectos, economico, 

financeiro, social e ambiental, atraves dos seus demonstratives tradicionais ou 

outras formas alternativas de evidenciagao. 

Segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p. 511), "a divulgagao financeira deve 

fornecer informagoes uteis a tomada de decisoes racionais de investimento, a 

concessao de creditos por investidores e credores atuais e futuros bem como outros 

usuarios". Do ponto de vista social ela e considerada inadequada, ja que ignora 

completamente as relagoes socioambientais que nos permeiam. 
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2.4.2 Formas de Evidenciagao 

Existem atualmente diversas formas de evidenciagao disponiveis, para ludicibus 

(2006, p. 126) as tradicionais sao: 

1. forma e apresentacao das demonstragoes contabeis; 
2. informagoes entre parenteses; 
3. notas explicativas; 
4. quadros e demonstratives suplementares; 
5. comentarios do auditor; e 
6. relatorios da administragao. 

Analisando as normas pertinentes as formas de evidenciagao pode-se observar que 

nao demonstram uma preocupagao objetiva com o meio ambiente e a protegao 

ambiental. A este respeito cita-se o Parecer de Orientagao n° 15/87 emitido pela 

Comissao de Valores Mobiliarios (CVM), que apenas sugere uma nota no Relatorio 

da Administragao, quanto aos investimentos efetuados em prol do meio ambiente, 

sem detalhar, e apenas uma referente a recursos humanos, todavia sem identifica-

los e nada mais. 

Da mesma forma, a Lei das Sociedades por Agoes, Lei n° 6.404/76, e ainda mais 

restrita quanto ao que divulgar de forma geral, nao faz referenda ao meio ambiente. 

De acordo com ludicibus e Marion (2000) ele propoe no Relatorio de Administragao 

(RA) que as informagoes relativas a recursos humanos e o meio ambiente sejam 

apresentadas de forma abrangente tanto quantitativa como qualitativamente. 

Com relagao a informagoes relativas ao meio ambiente para Tinoco e Kraemer 

(2004, p.256) elas devem incluir "Responsabilidade social, com referencias 

especificas sobre seguranga do publico consumidor e da comunidade e protegao 

ambiental". 

Atualmente as empresas tern evidenciado seu envolvimento em questoes 

ambientais, quer atraves da elaboragao do Balango Social, anexo as demonstragoes 
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contabeis, ou atraves de evidenciagao de sua insergao visando a preservacao do 

meio ambiente no relatorio da administragao, anexo a publicagao das 

demonstragoes contabeis, ou da divulgagao em relatorios ambientais ou relatorios 

socioambientais. (TINOCO e KRAEMER, 2004) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Auditoria Ambiental 

No final da decada de 70, nos Estados Unidos, surgiu a auditoria ambiental com o 

objetivo principal de verificar o cumprimento da legislagao. De acordo com Silva e 

Assis (2003; p. 7) a auditoria ambiental: 

Era vista pelas empresas norte-americanas como uma ferramenta de 
gerenciamento utilizada para identificar, de forma antecipada, os 
problemas provocados por suas operagoes. Essas empresas 
consideravam a auditoria ambiental como um meio de minimizar os 
custos envolvidos com reparos, reorganizagoes, saude e 
reivindicagoes. Muitas empresas aplicavam, tambem, a auditoria 
para se prepararem para inspegoes da Environmental Protection 
Agency - EPA e para melhorar suas relagoes com aquele orgao 
governamental. 

Segundo os autores inicialmente a auditoria era aplicada como forma das empresas 

se adequarem para as fiscalizagoes de orgao governamentais existentes, e como 

ferramenta de gerenciamento pelas empresas norte americanas para identificar os 

problemas decorrentes das operagoes da empresa. 

Silva e Assis (2003; p. 8) apresentam que a auditoria ambiental sobre base 

normalizada a nivel internacional: 

Comegou a ser discutida em 1991 com a criagao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Strategic 
Advisory Group on Environment - Sega no ambito da ISO. A 
discussao se amplia mundialmente, em 1994, com a divulgagao dos 
projetos de norma dentro da serie ISO 14000. Em 1996, tais projetos 
de norma sao alcangados a categoria de norma internacionais, sendo 
adotadas pelos paises participantes da ISO. 
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Em dezembro de 1996 no Brasil, a Associacao Brasileira de Normas Tecnicas -

ABNT, apresentou os principios gerais referentes a Auditoria Ambiental, apontados 

pelas NBR ISO 14010 que estabelece os principios gerais para as auditorias 

ambientais; NBR ISO 14011 apresenta diretrizes para a auditoria ambiental 

procedimentos de auditoria e a NBR ISO 14012 que fornece informagoes sobre os 

criterios de qualificacao para os auditores ambientais. 

De acordo com a NBR ISO 14010 (ABNT, 1996c): 

Auditoria ambiental e o processo sistematico e documentado de 
verificacao, executado para obter e avaliar, de forma objetiva, 
evidencias de auditoria para determinar se as atividades, eventos, 
sistema de gestao e condieoes ambientais especificados ou as 
informagoes relacionadas a estes estao em conformidade com os 
criterios de auditoria, e para comunicar os resultados deste processo 
ao cliente. 

De acordo com Ferreira (2003; p. 89), "a auditoria, para atender a necessidade de 

informagao sobre as empresas", comegou a desenvolver estudos, principalmente com 

base em fatos ocorrido na India com a empresa Union Carbide(1984) e com a 

tragedia parecida que aconteceu no Alaska (EUA), com o vazamento de oleo no mar, 

provocado pela empresa Exxon(1989). 

Segundo Ferreira(2003, p. 89): 

Nos dois casos, percebeu-se que ambas as empresas nao tinham em 
suas demonstragoes contabeis, nem sequer sob a forma de notas 
explicativas, nenhuma mengao aos provaveis riscos em que elas 
estavam incorrendo com a poluigao do meio ambiente e quanto a 
consequente necessidade de indenizar pessoas ou governos, ou ainda 
quanto a gastos de recuperagao ambiental pelos danos causados por 
atividades de sua responsabilidade. 

Contudo, para que a auditoria possa ser mais um instrumento de gestao ambiental foram 

desenvolvidos padroes de agoes e de processos relativos as operagoes de empresas 

que causam impacto no meio ambiente. Os procedimentos metodologicos que devam 

ser adotados na auditoria ambiental nao divergem muito da auditoria contabil, uma 



vez que aquela devera ser realizada periodicamente de forma a manter um controle 

da gestao ambiental observando se a planta industrial esta compatfvel com os 

padroes de emissao de poluentes de acordo com a legislagao ambiental. 

Demonstrar a importancia da realizagao da auditoria ambiental, a cada ano que 

passa, faz com que a sociedade cobre das empresas maior respeito com o meio 

ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 Legislacao Ambiental 

No Brasil, ainda sao comuns os crimes cometidos contra o meio ambiente. Apesar 

da existencia de instrumentos normativos e punitivos existem aquelas pessoas, 

juridicas ou fisicas, que nao levam em consideracao os mesmos quando visto seus 

proprios interesses como prioritarios, em se tratando do governo brasileiro, este vem 

buscando o aprimoramento e tratamento das questoes de natureza ambiental, 

editando normas para coibir agoes irregulares, instituindo rigorosas penalidades que 

em alguns casos podem afetar significativamente o patrimonio da entidade. 

Dentre as normas estabelecidas pelo governo, destaca-se algumas expostas no 

Quadro 3: 

Quadro 3 - Legislacao Ambiental 

ATO DATA DISPOSICAO LEGAL 

Lei N° 4.771 15-09- 1965 institui o novo Codigo Florestal, e tambem 
revoga o Decreto N. 23. 793, de 23 de Janeiro 
de 1934 (Codigo Florestal). 

Lei n° 6.803 02-07-1980 Diretrizes basicas para o zoneamento 
industrial nas areas criticas de poluigao 
posteriormente alterada pela Lei N° 7.804 de 
18dejulho de 1989. 

Constituigao Federal -
CAPITULO VI - DO 
MEIO AMBIENTE 

1988 Art. 225. todos tern direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem como de 
uso comum do povo e essencial a sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Publico e a coletividade o dever de defende-lo 
e preserva-lo para as presentes e futuras 
geragoes. 
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Decreto n° 99.274 06-06-1990 Regulamenta a Lei N° 6. 902 de 27-04-1981 
que trata da criacao de Estacoes Ecoiogicas, 
Areas de Protegao Ambientai e da outras 
providencias. 

Res. CONAMA n° 1 08-03-1990 Problemas de niveis excessivos de ruidos 
incluidos entre os sujeitos ao controle da 
poluigao do meio ambiente. 

Res. CONAMA n° 2 08-03-1990 Poluigao sonora que agrava a situagao 
ambiental do homem. 

Res. CONAMA n° 3 28-06-1990 Monitoramento de poluentes atmosfericos. 

Res. CONAMA n° 8 06-12-1990 Limitagao maxima de poluentes do ar em 
fontes fixas de poluigao, ligadas aos 
processos de combustao industrial. 

Lei n° 9.605 12-02-1998 Lei de crimes Ambientais, Sangoes penais e 
administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente. 

LEI N° 9.795 27-04-1999 Dispoe sobre a educagao ambiental, institui a 
Politica Nacional de Educagao Ambiental e da 
outras providencias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: autor, 2009. 

Com todo rigor que o governo tern tratado as questoes que agridem o meio 

ambiente o meio ambiente, ainda se tern observado com muita frequencia a falta de 

obediencia aos instrumentos normativos, provocando significativas dificuldades 

ambientais e sociais constatadas no dia a dia. 
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3.1 Perfil dos Entrevistados 

O perfil do egressos do Curso de Ciencias Contabeis, de acordo com o Projeto 

Pedagogico do Curso(PPC) de Ciencias Contabeis da Universidade Federal de 

Campina Grande, campus de Sousa/PB, em vigor, foi definido da seguinte forma: 

O perfil do egresso do curso de Graduagao em Ciencias Contabeis 
como sendo um profissional critico, e, acima de tudo, etico, dotado 
de conhecimentos inter e multidisciplinares, capacitado a 
compreender o cenario social, politico, economico e cultural em 
ambito nacional e internacional. Dessa forma, o curso, visa viabilizar 
sua insercao numa sociedade globalizada, com constantes 
alteracoes no mundo do trabalho. (PPC, 2004, p. 18) 

Acrescentando, o PPC (2004, p. 18) relata que: 

O profissional contabil, embasado nos conhecimentos supracitados, 
tera melhores condicoes de atuar nas diversas areas da 
Contabilidade, tais como: auditoria, pericia, controladoria e area 
govemamental, contribuindo de forma efetiva com a sociedade de 
um modo geral e, em particular, com as organizacoes para as quais 
presta servigos. 

Atraves do Grafico 1 pode-se verificar o perfil dos entrevistado, referentes ao 

genera, ficou constatado que dos 71 alunos entrevistados 51,11% sao do genera 

masculino, e com uma pequena porcentagem de diferenca da quantidades de 

mulheres que sao de 47,89%. 
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47.89% 51.11% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Masculino 

Feminino 

Grafico 1 - Genero dos Entrevistados 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

No Grafico 2 apresenta-se a faixa etaria dos entrevistados, que a grande maioria, ou 

seja, 60 dos entrevistado, que representa 84,50% tern entre 25 e 49 anos, seguida 

de 12,68% com idade de 18 a 24 anos e com 2,82% mais de 50 anos, com isso 

constata-se que os novos profissionais que estao entrando no mercado de trabalho 

possuem uma faixa etaria baixa, com isso espera-se que sejam mais faceis de se 

adaptarem as constantes mudancas do mercado. 

2.82% 12.68% 

84.50% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 9 (Nove) dos 

Entrevistados tem de 

18 a 24 anos 

60 (Sessenta) dos 

Entrevistados tem de 

25 a 49 anos 

2 (Dois) dos 

Entrevistados tem 

mais de 50 anos 

Grafico 2 - Faixa Et&ria dos Entrevistados 
Fonte: dados da pesquisa, 2009. 

No Grafico 3 foi verificado que ao serem questionados se trabalham, 42 dos 

entrevistados responderam que ja trabalham e destes 14 trabalham na area contabil, 

mostrando que a maioria ja esta inserida no mercado de trabalho. 
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• 29 (Vinte e Nove) 
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nao trabalham 

a 14(Quatorze) dos 

Entrevistados 

trabalham na area 

contabil 

28 (Vinte e Oito) 

dos Entrevistados 

trabalham em 

outras areas 

Grafico 3 - Entrevistados que Trabalham 
Fonte: dados da pesquisa, 2009. 

Em relacao ao perfil dos entrevistados conclui-se que a maioria sao do genero 

masculino, inseridos em uma faixa etaria entre 25 e 49 anos e 40,85% ainda nao 

trabalham o que demonstra que eles s6 estudam podendo dedicar-se mais ao curso. 

3.2 Analise das Informagoes Coletadas 

A analise dos dados coletados na pesquisa de campo com os alunos concludentes 

do curso de Ciencias Contabeis de uma IES publica na cidade de Sousa/PB, que 

foram o foco da pesquisa resultaram nos seguintes dados apresentados a seguir. 

No universo dos alunos entrevistados todos ja cursaram Contabilidade Ambiental, 

pois na IES em estudo e uma disciplina obrigatoria, para a conclusao do curso, na 

Tabela 1 mostra que dos 71 alunos, 81,69% disseram n§o terem cursado nenhuma 

outra disciplina correlata. Numa analise mais detalhada verificou-se tambem, que 

alem do componente curricular Contabilidade Ambiental a instituigao oferece as 

disciplinas correlatas, de forma nao obrigat6ria s3o elas: Desenvolvimento 

Sustentavel e Direito Ambiental. 

TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1- Cursaram disciplinas correlatas a Contabilidade Ambiental 

Respostas Qde de entrevistados % 

SIM 13 18,31 

NAO 58 81,69 

Total 71 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2009. 
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Na Tabela 2 observa-se que apenas 12 dos alunos entrevistados, responderam que 

cursaram outras disciplinas correlatas alem do componente curricular de 

Contabilidade e Educagao Ambiental. 

TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2- O numero de disciplinas correlatas a Contabilidade 

Ambiental ja cursadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Respostas Qde de entrevistados % zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UMA 5 41,67 

DUAS 3 25,00 

MAIS DE DUAS 4 33,33 

Total 12 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2009. 

Diante da pergunta sobre a frequencia de participacao em alguma palestra ou 

eventos na area de Contabilidade Ambiental, conforme a Tabela 3, 84,51% ja 

haviam participado de algum evento da area, o que demonstram a preocupacao e 

interesse em obter informagoes nesta area. 

Tabela 3- Participaram em palestras ou eventos na area de 

Contabilidade Ambiental 

Respostas Qde de entrevistados % 

SIM 60 84,51 

NAO 11 15,49 

Total 71 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2009. 

No questionamento relacionado a opiniao dos alunos sobre a literatura de materials 

da area de Contabilidade Ambiental, 94,37% dos entrevistados disseram que a 

qualidade do material que existe a disposigao abordam o assunto de forma clara e 

objetiva e apenas 5,63% disseram que nao eram de boa qualidade conforme Tabela 

4. 
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TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4- A literatura de Contabilidade Ambiental aborda de forma objetiva e 

clara o assunto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Respostas Qde de entrevistados % zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SIM 67 94,37 

NAO 4 5,63 

Total 71 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2009. 

O alto percentual de alunos que conhecem as particularidades da Contabilidade 

Ambiental e demonstrada explicitamente na resposta da pergunta onde foi pedido 

para o entrevistado fazer uma auto avaliagao sobre seu nivel de informagao em 

relagao as peculiaridades da Contabilidade Ambiental como consta na Tabela 5 

onde 46, 48% atribuiram peso 4 em escala crescente de conhecimento, e 32, 39% 

atribuiram o peso Maximo 5 para o seu nivel de conhecimento. 

Tabela 5- Nivel de informagao em relagao Contabilidade Ambiental 

Respostas Qde de entrevistados % 

1 4 5,63 

2 2 2,82 

3 9 12,68 

4 33 46,48 

5 23 32,39 

Total 71 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2009. 

Conforme consta na Tabela 6 a maioria dos alunos entrevistados ao atribuir urn nivel 

de importancia da Contabilidade Ambiental para a formagao do novo profissional 

contabil, 47,89% disseram ser totalmente importante, 30,99% disseram ser muito 

importante, 8,45% responderam que era pouco importante e 7,04% disseram que 

nao e importante, demonstrando a falta interesses desses futuros profissionais em 

relagao a essa area da contabilidade. 
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TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6- Nivel de importancia atribuido a Contabilidade Ambiental para 

formagao do novo profissional contabil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Respostas Qde de entrevistados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pouca importancia 6 8,45 

Razoavel importancia 4 5,63 

Muita importancia 22 30,99 

Totalmente importante 34 47,89 

Nao e importante 5 7,04 

Total 71 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2009. 

Na tabela 7, sera analisado o resultado da segunda parte do questionario onde 

foram feitas 10 perguntas sobre as peculiaridades da Contabilidade Ambiental e 

assuntos relacionados a area, visando medir o grau de conhecimento da mesma, 

por parte dos alunos concludentes. 

Quando analisado o quantitative de erros e acertos entre todas as perguntas feitas, 

chegamos a urn nurnero expressivo, que corrobora com o que foi presente durante 

toda a pesquisa, que em media 84,79% dos entrevistados responderam 

corretamente as perguntas a acerca das peculiaridades da Contabilidade Ambiental 

e apenas 15,21% das respostas estavam erradas como pode ser melhor 

apresentado na Tabela 7 abaixo: 

Tabela 7 - Peculiaridades da Contabilidade Ambiental 

Perguntas Respostas 

Certo Errado Certo Errado 

01) Ativo Ambiental 70 1 98,59% 1,41% 

02) Passivo Ambiental 63 8 88,73% 11,27% 

03) Custos Ambientais 61 10 85,92% 14,08% 

04) Despesas Ambientais 57 14 80,28% 19,72% 

05) Receitas Ambientais 61 10 85,92% 14,08% 

06) Sistema de Gestao 
57 14 80,28% 19,72% 

Ambiental 
57 80,28% 19,72% 

07) Auditoria Ambiental 59 12 83,10% 16,90% 

08) Lei de crimes Ambientais 54 17 76,06% 23,94% 

09) Goodwill 60 11 84,51% 15,49% 
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10) D .VA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA60 11 84,51% 15,49% 

Total 847,90% 152,10% 
Media 84,79% 15,21% 

Maximo 98,59% 23,94% 

Minimo 76,06% 1,41% 

Desvio Padrao 0,0604 0,0604 

Fonte: dados da pesquisa, 2009. 



4 CONSIDERAQOES FINAIS E RECOMENDAQOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As primeiras questoes ja apontam que a maioria dos entrevistados tem uma boa 

percepgao sobre Contabilidade Ambiental e que 60 dos entrevistados ja participaram 

de eventos ou palestras na area e consideram a literatura existente clara e objetiva o 

que facilita o aprendizado do conteudo. Se o questionario terminasse nesse ponto a 

pesquisa ja demonstraria urn satisfatorio grau de interesse e contato dos alunos com 

assuntos pertinentes a Contabilidade Ambiental, respondendo ao objetivo geral do 

estudo. 

No decorrer do estudo tambem foram abordados todos os conceitos pertinentes a 

Contabilidade Ambiental e apresentados as suas peculiaridades, fundamentadas no 

referencial teorico deste trabalho, e apos analise das informacoes coletadas na 

segundo questionario, percebe-se que a cerca das peculiaridades da Contabilidade 

Ambiental, os alunos pesquisados tem urn conhecimento adequado, ou melhor, um 

nivel satisfatorio de informacoes sobre o tema, respondendo aos objetivos 

especificos propostos. 

Os discentes precisam estar preparados para serem profissionais, aptos para 

exercer a profissao com qualificacao, pois essa nova area da Contabilidade 

denominada de Contabilidade Ambiental, demanda por profissionais qualificados no 

mercado que esta em ascencensao, e que busca a sustentabilidade ambiental e 

empresarial. 

Por fim, sugerem-se outras pesquisas sobre o tema que amplie a amostra estudada, 

que faga um comparativo entre instituigoes de diversas localidades e analise a grade 

curricular dos cursos de graduagao em Ciencias Contabeis. 
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APENDICE A - Questionario 01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Universidade Federal de Campina Grande - U F C G 

Centro de Ciencias Jurfdicas e Sociais - C C J S 

Unidade Academica de Ciencias Contabeis - U A C C 

Bacharelado em Ciencias Contabeis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
w 

Questionario 01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DADOS GERAIS DOS ENTREVISTADOS 

1-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sexo: 

( ) Masculino ( ) Feminino 

2- Faixa etaria do entrevistado: 

( )18a24anos 

( ) 25 a 49 anos 

( ) maiores de 50 anos 

3- Trabalham: 

( )Nao 

( ) Sim, na area contabil 

( ) Sim, em outras areas 

QUESTOES ACERCA DA CONTABILIDADE A M B I E N T A L 

4- Alem da disciplina Contabilidade Ambiental, ja cursou outras disciplinas correlatas? 

( ) sim ( ) nao 

5- Caso tenha respondido sim, na questao anterior, quantas? 

( ) uma 

( ) duas 

( ) mais de duas 

Especifique quais: 

6- Ja participou de alguma palestra, congresso ou seminario sobre Contabilidade Ambiental? 

( ) sim ( ) nao 

7- Em sua opiniao, a literatura existente sobre Contabilidade Ambiental aborda o assunto de forma 

objetiva e clara? 

( ) sim ( ) nao 

8- Qual o seu nivel de informacao em relacao a Contabilidade Ambiental em escala crescente. 

1 2 3 4 5 

9 - Qual o nivel de importancia da Contabilidade Ambiental que voce at ribui para formacao do 

novo profissional contabil. 

( ) pouco importancia 

( ) razoavel importancia 

( ) muita importancia 

( ) totalmente importante 

( ) nao e importante 
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APENDICE B - Questionario 02 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Universidade Federal de Campina Grande - U F C G 

Centro de Ciencias Juridicas e Sociais - C C J S 

Unidade Academica de Ciencias Contabeis - U A C C 

Bacharelado em Ciencias Contabeis 

Questionario 02 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUESTOES ACERCA DO CONTEUDO DE CONTABILIDADE A M B I E N T A L 

01 - Equipamentos adquiridos visando a eliminacao ou reducao de agentes poluentes, com vida liti l 

superior a um ano, sao classificados como A T I V O AMBIENTAL? 

( ) certo ( ) errado 

02 - Gastos realizados para conter um acidente com o reservatorio de material toxico ou altamente 

poluente provocado por raio, terremoto ou furacao, e classificada como PASSIVO AMBIENTAL? 

( ) certo ( ) errado 

03- A restauracao, descontaminacao, tratamento de emissoes sao classificados como CUSTOS 

AMBIENTAIS . 

( ) certo ( ) errado 

04 - Depreciaclo de equipamentos, gestao do meio ambiente e auditoria ambiental sao classificadas 

como DESPESA AMBIENTAL? 

( ) certo ( ) errado 

05 - Diminuicao de despesas: em manutenfao em seguranca e assistencia medica e medicamentosa a 

trabalhadores por diminuicao de riscos sao classificados como RECEITA AMBIENTAL? 

( ) certo ( ) errado 

06 - O SISTEMA DE GESTAOAMBIENTAL possui as seguintes etapas sob forma de principios: 

politica do ambiente, planejamento, implantacao, verificacao e acoes corretivas e revisao pela 

direcao. 

( ) certo ( ) errado 

07 - As ISO 14.010, 14.011, 14.012 sao os documentos orientadores da AUDITORIA AMBIENTAL? 

( ) certo ( ) errado 

08 - Em 1998 foi sancionada a Lei Federal 9.605 conhecida como Lei de Crimes Ambientais. 

( ) certo ( ) errado 

09 - A diferenca entre o valor atual da empresa como um todo, em termos de capacidade de geracao 

de lucros futuros, e o valor economico dos seus ativos, essa e a definicao de GOODWILL. 

( ) certo ( ) errado 

10 - A DEMONSTRACAO DO VALOR ADICIONADO faz parte do Balanco Social. 

( ) certo ( ) errado 


