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R E S U M O 

O crescimento da populacao vem aumentando o consumo e consequentemente o aumento 

da degradacao ambiental e esse fator vem despertando uma mudanca no perfil dos 

consumidores que passaram a exigir a insergao da responsabil idade em favor da causa 

ambiental. Frente a esse cenario, as empresas passaram a rever seu relacionamento com o 

meio ambiente e a adotar em seu planejamento estrategico medidas corretivas e 

preventivas quanta aos impactos gerados atraves de seu processo produtivo. Nesse 

sentido, cabe a contabilidade o registro e a evidenciacao dos eventos ambientais, de modo 

a demonstrar a convivencia da empresa com a natureza, bem como a evolucao economica 

e patrimonial de tal relacao. O presente estudo teve como objetivo geral analisar como as 

empresas do segmento de papel e celulose registradas na BOVESPA evidenciam 

informacoes ambientais em suas demonstragSes. Desta feita, foram analisadas nos 

periodos sociais de 2006 a 2010, as Demonstracoes Financeiras Padronizadas (DFP's) e as 

demonstracoes de carater voluntario, com o intuito de verificar o relacionamento das 

empresas com o meio ambiente. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva, que 

utilizou-se da tecnica de analise de conteudo a qual possibilitou a verificagao e a 

interpretacao da evidenciacao ambiental nas demonstracoes. Os resultados da pesquisa 

evidenciaram uma tendencia das empresas em destacar apenas os aspectos positivos em 

prol do meio ambiente, atraves do Relatorio de Sustentabilidade que configurou-se como o 

instrumento de divulgagao com maior numero de informacoes ambientais, representando 

53,98% e que o item mais evidenciado e o ativo ambiental representando 43,97% do total de 

itens divulgados,constatou-se tambem que as empresas pouco evidenciam seus impactos e 

danos causados ao meio ambiente e que nao utilizam urn modelo padronizado na 

divulgagao destas informacoes. 

Palavras-chave: Meio ambiente; Contabil idade; Evidenciacao ambiental; 



A B S T R A C T 

Population growth has increased consumption and therefore the increasing environmental 

degradation and this factor has attracted a change in profile of consumers who have 

demanded the inclusion of responsibility in favor of the environmental cause. Faced with this 

scenario, companies started to review its relationship with the environment and adopt in its 

planning strategic and corrective and preventive measures to the impacts generated through 

its production process. In this sense, the accounting is responsible for the registration and 

disclosure of environmental events in order to demonstrate the coexistence with the nature of 

the company, as well as economic development and sheet in such a relationship. This study 

aimed at general investigating whether companies in the pulp and paper registered on 

BOVESPA evidence of environmental information in their financial statements. This time, 

they were social analyzed during 2006 to 2010, the Financial Statements Standardized 

(FSS's) and voluntary statements in order to verify the relationship of companies with the 

environment. It is a descriptive and qualitative research, which used the technique of 

analysis content which allowed the verification and interpretation of environmental disclosure 

statements. The survey results showed a tendency of companies to highlight only those 

aspects positive for the environment, through the Sustainability Report that was configured 

as a dissemination tool with more environmental information, representing 53.98% and that 

the item is more evident environmental asset representing 43.97% of the items advertised, it 

was found also little evidence that companies and their impact damage to the environment 

and not using a standard model in the disclosure of information. 

Keywords: Environment; Accouting; Disclosure environment; 



L ISTA D E Q U A D R O S 

Quadro 1 - Empresas que compoem o segmento de Papel e Celulose, registradas na 

BOVESPA 22 

Quadro 2 - DiferenteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders e suas necessidade de informacoes ambientais 36 

Quadro 3 - Vertente dos Relatorios de Sustentabilidade 48 



L I S T A D E T A B E L A S 

T A B E L A 1 Frequencia de Evidenciacao dos Itens Ambientais 50 

T A B E L A 2 Frequencia do Ativo Ambiental por Elemento 51 

T A B E L A 3 Frequencia do Passivo Ambiental por Elemento 52 

T A B E L A 4 Frequencia dos Custos e Despesas Ambientais por Elemento 53 

T A B E L A 5 Frequencia das Receitas Ambientais por Elementos 54 

T A B E L A 6 Evidenciacao por instrumento de divulgacao das Empresas do Segmento de 

Papel e Celulose 55 



L ISTA D E S I G L A S 

AA 1000- AccountAbility 1000 

B P - Balango Patrimonial 

B R A C E L P A - Associacao Brasileira de Celulose e Papel 

C E R E S - Coalition for Environmentally Responsible Economics 

CNUMAD- Conferencia Mundial sobre o Meio Ambienta das Nacoes Unidas 

CVM- Comissao de Valores Mobiliarios 

D C - Demonstragoes Contabeis 

DFP- Demonstragoes Financeiras Padronizadas 

D R E - Demonstragao do Resultado do Exercicio 

F A S B - Financial Accounting Standards Board 

F S C - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal) 

GEMI- Global Environmental Management Initiative 

GRI - Global Reporting Internacional 

I B A S E - Instituto Brasileiro de Analise Social e Economica 

ISO 14001- International Organization for Standardization 14001 (Sistema de Gestao 

Ambiental) 

ISO 9001- International Organization for Standardization 9001 (Sistema de Qualidade) 

NE- Notas Explicativas 

ONU- Organizagao das Nagoes Unidas 

PAI- Parecer dos Auditores Independentes 

RA- Relatorio da Administragao 

R C S - Responsible Care Program 

R S - Relatorio de Sustentabilidade 

S F A C 2- Statement of Financial Accounting Concepts 2 



S U M A R I O 

1 A S P E C T O S INTRODUTORIOS 15 

1.1 Delimitacao do tema e problematica 17 

1.2 Objetivos 19 

1.2.1 Objetivo Geral 19 

1.2.2 Objetivos Especificos 19 

1.3 Justificativa 20 

1.4 Procedimentos metodologicos 22 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Universo da pesquisa 22 

1.4.2 Classificagao da pesquisa 23 

1.4.2.1 Quanto a abordagem 23 

1.4.2.2 Quanto aos objetivos 23 

1.4.2.3 Quanto aos procedimentos 24 

1.4.3 Instrumento de coleta de dados 24 

1.4.4 Apresentacao e Tratamento dos dados 25 

2 FUNDAMENTACAO T E O R I C A 27 

2.1 Gestao ambiental 27 

2.1.1 Responsabil idade social e ambiental 28 

2.1.2 Contabilidade ambiental 29 

2 .12 .2 Elementos patrimoniais 32 

2.1.2.2 Elementos de resultado 3 5 

2.2 Usuarios da informagao contabil 37 

2.2.1 Caracteristicas qualitativas 3 9 

2.3 Evidenciacao de informacoes ambientais 40 

2.3.1 Demonstrac5es financeiras padronizadas 41 

2.3.1.1 Demonstragoes contabeis 4 2 

2.2.1.2 Relatorio da administragao 4 3 



2.2.1.3 Notas explicativas 44 

2.3.2 Relatorios complementares (nao obrigatorios) 45 

2.2.2.1 Balango social 46 

2.2.2.2 Balango de massa 48 

2.2.2.3 Relatorio de sustentabilidade 49 

2.2.2.4 Relatorio sdcio-ambiental 50 

3 A P R E S E N T A C A O E A N A L I S E D O S R E S U L T A D O S 52 

3.1 Itens Ambientais 52 

3.2 instrumentos de Divulgagao Ambiental 57 

4 C O N S I D E R A C O E S FINAIS E R E C O M E N D A C O E S 59 

R E F E R E N C E S 61 

A P E N D I C E (A) - instrumento de coieta 64 



15 

1 A S P E C T O S I N T R O D U T O R I O S 

Nos ultimos anos a questao ecologica tern sido o foco de constantes discussoes destacadas 

pela midia, tal preocupagao pode ser agravada devido aos impactos ambientais causados 

pelas organizagoes. O crescimento populacional tern aumentado o consumo e o 

crescimento da industria, que atraves de suas atividades vem degradando o meio ambiente 

com a utilizaeao dos recursos naturais, resultando em problemas ambientais, tais como 

poluigao dos rios e abertura existente na camada de ozonio (PAIVA, 2009). 

A sociedade vem exercendo pressao sobre o governo e sobre as empresas, no que tange a 

recuperacao e preservacao do meio ambiente, exigindo urn maior comprometimento com o 

uso dos recursos naturais, de modo a diminuir os impactos causados atraves de suas 

atividades produtivas e que nao comprometam os anseios e necessidades das geragoes 

futuras. 

Nesse sentido, quando as empresas comegaram a perceber que a poluicao e os efeitos 

negativos causados a natureza representam a perda de competit ividade no mercado, 

passaram a adotar praticas sustentaveis em sua gestao, de modo a minimizar ou ate 

mesmo eliminar os impactos causados ao meio ambiente, fortalecendo suas politicas de 

responsabilidade socio-ambiental. 

Alem da enfase dimensionada com a preocupacao e recuperagao ambiental, as empresas 

devem estar aptas a informar aos seuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders (usuarios da informacao) sobre as suas 

atitudes e desempenhos ambientais, prestando contribuigao na tarefa de geracao e 

divulgagao de informagoes (NOSSA, 2002). 

Para Paiva (2009), a contabilidade ambiental consiste em uma atividade de identificagao e 

registros de dados sobre os eventos ambientais, bem como o processamento e geragao de 

informagoes que subsidiem os usuarios na tomada de decisao. Percebe-se assim que a 

contabilidade e o principal instrumento para a divulgagao e registros das informagoes 

(natureza economica, administrativa, contabil e ate as socio-ambientais), auxiliando os mais 

diversos usuarios na obtengao de informagoes. 

Cabe a contabilidade a formulagao de parametros de mensuragao e registro que permitam o 

acompanhamento da convivencia da empresa com o meio ambiente e a evolugao 

economica e patrimonial de tal relagao. As informagoes concernentes ao desempenho 
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ambiental das empresas podem ser evidenciadas nas demonstracoes contabeis ou por meio 

de demonstragoes complementares (PAIVA, 2009). 

A divulgagao das informagoes referentes as agoes voltadas para o meio ambiente 

proporciona aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders o acompanhamento das atividades das empresas e dos 

impactos que as mesmas causam ao meio ambiente, inferindo assim sobre suas 

perspectivas futuras. 

Segundo Nossa (2002), para conseguir desempenho e lucratividade, tornou-se necessario 

que as organizagoes expandissem o atendimento a demanda de informagoes ambientais. 

As empresas devem ser capazes de convencer os mercados de que seus desempenhos e 

praticas ambientais nao sao danosos para sua lucratividade e para o meio ambiente. 

Nessa perspectiva, faz-se necessario que a evidenciagao das informagoes ambientais pelas 

empresas, atraves das demonstragoes contabeis, seja feita por meio de relatorios 

tradicionais ou complementares, de forma que os stakeholders percebam os danos 

ambientais causados pelas empresas. 

Para Tinoco (2008), no Brasil a divulgagao das informagoes nao atende ao preceito basico 

de evidenciagao da situagao das organizagoes, elas registram basicamente seus eventos 

operacionais, sem revelar sua insergao na vida social. Desta forma, percebe-se que as 

empresas demonstram certa resistencia em divulgar as informagoes ambientais 

voluntariamente, o que acaba dificultando a avaliagao dos usuarios da informagao com 

relagao aos impactos ambientais e sobre a situagao economica das empresas. 

Dentro desse contexto, ressalta-se que a evidenciagao das informagoes ambientais deve ser 

demonstrada de maneira transparente, atendendo aos requisitos das caracteristicas 

qualitativas das informagSes contabeis, e dessa forma subsidiar os usuarios no processo 

decisorio. A pesquisa em questao busca entao, analisar se as empresas do segmento de 

papel e celulose registradas na BOVESPA evidenciam informagoes ambientais em suas 

demonstragoes. 
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1.1 Delimitacao do tema e problematica 

Observa-se que ocorreram mudangas no cenario mundial, principalmente no 

comportamento das empresas, que passaram a reaver suas posturas com relagao ao meio 

ambiente, adotando em seu planejamento estrategico medidas preventivas e corretivas 

quanto aos impactos gerados em seus processos produtivos. 

Outro fator que influenciou a mudanga de postura das empresas foi a conscientizagao do 

consumidor, que passou a exigir produtos que estivessem associados a preservagao do 

meio ambiente. Paiva (2009) diz que, o consumidor que apresenta urn perfil mais exigente 

esta sempre atento as informagoes sobre os produtos colocados a venda, exigindo 

informagoes sobre sua origem e forma de obtengao. 

Para que a sociedade consiga visualizar com maior clareza e transparencia as informagoes 

pertinentes aos impactos ambientais causados pelas empresas, faz-se necessario a 

evidenciagao de informagoes ambientais. A maioria dos investidores se utiliza dessas 

informagoes para tomar suas decis5es, por sua vez, Paiva (2009) afirma que o processo de 

insergao no ambiente mundial torna indispensavel o atendimento de requisitos ambientais, 

sendo a evidenciagao, a forma de torna-los publieos. 

Dentro do escopo das informagoes divulgadas pelas entidades, encontram-se as 

informagoes de carater ambiental. Por sua vez, apesar de existirem tentativas de normatizar 

a forma pela qual as informagoes sociais e ambientais devem ser evidenciadas, como sao 

os casos dos modelos de Balango Social do IBASE (Instituto Brasileiro de Analise Social e 

Economica) e dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Global Reporting Initiative (GRI), nao ha no Brasil nenhuma 

obrigatoriedade na divulgagao dessas informagoes (ROVER; MURCIA E BORBA, 2008). 

Ainda na otica de Rover, Murcia e Borba (2008), apesar de nao existir lei ou norma que 

obrigue as empresas a evidenciar informagoes ambientais, muitas delam o fazem. 

Obviamente, a preparagao e divulgagao destas informagoes geram custos adicionais e muitas 

vezes tornam publicas informagoes estrategicas aos concorrentes. Por outro lado, a 

divulgagao de informag5es voluntarias tambem pode trazer beneficios as empresas, como por 

exemplo, a redugao do custo de capital, o aumento da liquidez das agoes e a criagao de uma 

imagem ambientalmente correta. 
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Segundo Ribeiro (2010) nos ultimos anos, muitas instituigoes produziram e tern divulgado 

diretrizes sobre o comportamento, linhas de agao e divulgagao de informagoes de natureza 

ambiental. Entre essas instituigoes e diretrizes destacam-se:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Coalition for Environmentally 

Responsible Economics (CERES); Global Environmental Management Initiative (GEMI); 

Responsible Care Program; Global Reporting Initiative (GRI); AccountAbility 1000 (AA1000), 

entre outros. 

As empresas que investem em agoes relacionadas ao meio ambiente e as divulgam, 

enaltecem a sua imagem e recebem avaliagoes positivas por parte dos stakeholders. Tinoco 

(1993, apud ROVER, MURCIA e BORBA, 2008) em sua concepgao afirma que, a sociedade 

merece ser informada sobre os esforgos acerca das praticas ambientais e sociais das 

entidades, sendo sua divulgagao positiva para as empresas, tanto para a sua imagem como 

para qualificagao da informagao contabil/financeira. 

A grande dificuldade atualmente no processo de evidenciagao de informagoes ambientais 

encontra-se relacionada ao atendimento as caracterfsticas qualitativas da informagao: 

compreensibil idade; relevancia; confiabilidade e comparabil idade (NOSSA, 2002). 

Ainda na otica de Nossa (2002), muitos relatorios ambientais se tomam inuteis devido a 

diversidade de indicadores de desempenho ambiental. A falta de certas caracteristicas 

qualitativas dominantes nos relatorios financeiros leva aos relatorios ambientais a ausencia 

de credibilidade aos olhos de grupos externos de stakeholders. 

O segmento de Papel e Celulose foi adotado nesse estudo, por utilizar materia-prima 

advinda da natureza em suas atividades, sendo dessa forma considerado urn setor que 

provoca impactos ambientais, exercendo efeitos negativos sobre a natureza, caso sua 

produgao e destinagao final nao estejam voltadas a sustentabilidade. 

Nessa perspectiva, o problema deste estudo foi elaborado com o intuito de analisar se as 

empresas do segmento de Papel e Celulose com ag5es negociadas na BOVESPA 

evidenciam informagoes ambientais atraves das demonstragoes e relatorios contabeis. 

Ante ao exposto, o presente estudo procura responder a seguinte questao-problema: Como 

as empresas do segmento de papel e celulose registradas na B O V E S P A vem 

evidenciando informagoes relacionadas aos itens ambientais? 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar como as empresas do segmento de Papel e Celulose, registradas na BOVESPA 

evidenciam informacoes ambientais em suas demonstracoes. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

• Listar as empresas que compoem o segmento de Papel e Celulose, que possuem 

ac5es negociadas na BOVESPA; 

• Identificar os instrumentos de evidenciacao (voluntario e obrigatorio) divulgados pelas 

empresas do segmento de Papel e Celulose (2006 a 2010); 

• Investigar que tipo de informacao ambiental as empresas do segmento de Papel e 

Celulose divulgam; 

• Verificar se as empresas do segmento de Papel e Celulose utilizam algum modelo de 

padronizagao na divulgagao de informagoes ambientais. 
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1.3 Justif icativa 

Um dos maiores desafios da sociedade corporativa vo!ta-se a questao da conciliacao do 

desenvolvimento economico com a preservagao e recuperagao do meio ambiente, de modo 

que as necessidades das geracoes futuras nao sejam comprometidas (LINS e SILVA, 2007). 

Nesse contexto, a sociedade torna-se cada vez mais consciente a respeito da questao 

ambiental, exigindo que as empresas incorporem em suas praticas de gestao, medidas de 

preservagao ambiental, que estejam associadas aos seus produtos. 

Com isso, as empresas passaram a ver a questao ambiental nao apenas como uma 

exigencia legal, mas como uma estrategia competitiva que associa a mesma a imagem de 

uma empresa que cumpre com suas responsabilidades socio-ambientais (LINS e SILVA, 

2007). No intuito de melhorar a sua imagem, atrair novos investidores e mostrar a sociedade 

sua preocupagao com a preservagao e recuperagao do meio ambiente, muitas empresas 

passaram a divulgar e evidenciar informagoes ambientais em seus relatorios contabeis. 

A contabilidade, por sua vez, pode aproximar as empresas da sociedade, mensurando e 

divulgando informagoes que serao uteis ao processo de tomada de decisao dos mais diversos 

usuarios. A Contabilidade ambiental surgiu como uma nova vertente da ciencia contabil, com 

a tarefa de registrar e gerar relatorios, a fim de auxiliar na elaboragao do planejamento 

estrategico da entidade, bem como servir de parametro ao gerenciamento das atividades e 

fornecer informagoes externas como prestagao de contas dessas atividades (PAIVA, 2009). 

Os dados relativos a questao ambiental devem ser comprovados em um relatorio adicional, 

constituido em um balango fisico da atividade da empresa, outra opgao seria a de incluir 

esses dados nas demonstragoes contabeis, nas notas explicativas e nos relatorios da 

administragao, separando-os das informagoes concernentes a atividade operacional da 

entidade (RIBEIRO, 2010). 

Destarte, compreende-se que as demonstragoes contabeis devem subsidiar os usuarios 

externos e internos na tomada de decisao atraves da divulgagao de informagoes ambientais e 

por meio de relatorios que destaquem as agoes sociais em prol do meio ambiente. 

Todos os gastos e provisoes relacionados ao meio ambiente devem ser evidenciados, assim 

como todas as situagoes provocadas a natureza, e que possam vir a prejudicar os interesses 

dos acionistas minoritarios ou representem riscos para a continuidade da empresa e da 
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sociedade (PAIVA, 2009). As empresas devem deixar transparente a sua preocupacao com o 

meio ambiente, evidenciando atraves de suas demonstragoes as agoes de prevengao e 

recuperagao da natureza e assim elevar a sua imagem e credibilidade perante os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

stakeholders. 

Para Ribeiro (2010), embora se percebam excessos de marketing na evidenciagao de itens 

ambientais, e preciso reconhecer que a informagao prestada tern estimulado os concorrentes 

a realizar agoes semelhantes ou melhores, o que resulta em beneficios a sociedade. Embora, 

a divulgagao destas informagoes na maioria das vezes, nao seja padronizada, existem 

orientagoes e diretrizes quanto a forma e conteudo da evidenciagao das informagoes 

ambientais. 

As empresas do segmento de Papel e Celulose sao adotadas como objeto de estudo, tendo 

em vista que o cultivo da materia-prima e sua extragao, durante o processo produtivo, bem 

como o ciclo de vida dos produtos, abarca riscos ambientais relacionados as etapas de 

florestamento e reflorestamento (PAIVA, 2009). 

As consequencias dos impactos causados pelas atividades do referido segmento exige uma 

postura diferenciada, no sentido de rever seu processo produtivo, reduzindo ou eliminando os 

impactos ambientais, adotando com isso estrategias de produgao que possibilitem maiores 

cuidados ao meio ambiente. Nessa perspectiva, diferentes grupos tern ampliado seus 

interesses nas causas ambientais e pressionado as empresas a adotarem medidas de 

prevengao e recuperagao ao meio ambiente, que estejam associadas aos produtos 

(acionistas, comunidades, governo, fornecedores, clientes e consumidores). 

O segmento de Papel e Celulose gera impacto e agressoes ao meio ambiente, tais como: 

agressao aos microorganismos e mananciais; ar carregado, proveniente de descargas 

atmosfericas; descargas hidricas; disposigao de residuos solidos; geragao de compostos 

organicos dorados (TINOCO e KRAEMER, 2008). 

Contudo, algumas empresas buscam manter a biodiversidade, atraves de uma produgao 

mais limpa, com tecnologias eficientes que permitem reduzir a emissao de efluentes, 

proporcionando uma gestao mais limpa e sustentavel, e que atenda ao perfil e as exigencias 

de seus stakeholders. 

Segundo a Associagao Brasileira de Celulose e Papel (BRACELPA, 2011) o Brasil e um 

grande produtor de papel, e nos ultimos dez anos, o pais aumentou sua produgao em 
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3 6 , 1 % , com crescimento medio de 3 , 1 % ao ano, acompanhando as mudangas da economia 

brasileira. O desenvolvimento socioeconomico e o aumento da renda da populagao, com a 

insergao de novos consumidores no mercado, e que no ano de 2009, posicionou-se como 

9.° produtor mundial e, em 2010 produziu 9,8 milhoes de toneladas do produto. 

A BRACELPA (2011) trata ainda que, a produgao de celulose na ultima decada teve 

impactos expressivos devido aos altos investimentos da industria e ao desenvolvimento 

economico do Brasil. O segmento praticamente dobrou o volume de celulose nesse perfodo, 

com um crescimento medio de 6,5% ao ano, e em 2008 o setor alcangou a 4 a posigao no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ranking mundial de celulose, o recorde foi obtido em um periodo adverso, durante a crise 

financeira internacional. A posigao foi mantida em 2009, quando o setor produziu 13,5 

milhoes de toneladas de celulose. Em 2010, a produgao chegou a 14 milhoes de toneladas. 

1.4 Procedimentos metodologicos 

1.4.1 Universo da pesquisa 

O universo da presente pesquisa compreende as empresas que compoem o segmento de 

Papel e Celulose, que possuem registro no site da BOVESPA (2006 a 2010), conforme pode 

ser observado no Quadro 1. 

Quadro 1 - Empresas que compoem o segmento de Papel e Celulose, registradas na BOVESPA 

RAZAO SOCIAL NOME DE PREGAO 

Celulose Irani S.A. Celulose Irani 

Cia Melhoramentos de Sao Paulo Melhor SP 

Fibria Celulose S.A. Fibria 

Klabin S.A. Klabin S/A 

Santher Fab. de Papel Sta. Therezinha S.A. Santher 

Suzano Papel e Celulose S.A. Suzano Papel 

Fonte: Informagoes extraidas da BOVESPA (2010). 

1 http://www.bmfbovespa.com. br/home.aspx?idioma=pt-br 

http://www.bmfbovespa.com
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A populagao deste estudo foi escolhida sob a perspectiva do relacionamento das empresas 

com o meio ambiente, bem como de seu potencial em relacao aos danos ocasionados pelas 

atividades produtivas, e os possiveis transtornos causados no final do ciclo de vida de seus 

produtos. 

As industrias de Papel e Celulose apresentam grande potencial de danos a natureza em seu 

processo produtivo. A tendencia de geracao de poluicao e inerente as suas atividades, por 

envolver em seus processos produtivos produtos quimicos e materials biodegradaveis 

(PAIVA, 2009). 

1.4.2 Classificagao da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.2.1 Quanto a abordagem 

O problema desta pesquisa embasa-se na analise dos demonstrativos financeiros e 

complementares das empresas do segmento de Papel e Celulose, de forma a verificar se as 

empresas em questao evidenciam itens ambientais em suas demonstragoes de tal forma 

que, quanto a sua abordagem, a pesquisa caracteriza-se como qualitativa, que segundo 

Beuren et.al.(2008), visa destacar caracteristicas nao observadas por meio de um estudo 

quanti tat ive haja vista a superficialidade deste ultimo. A pesquisa ainda pode ser 

caracterizada como quantitativa, ja que o estudo mostrou a frequencia de evidenciagao no 

decorrer do periodo analisado (2006 a 2010). 

1.4.2.2 Quanto aos objetivos 

A presente investigagao descreve e interpreta os fatos a partir da analise dos relatorios 

contabeis das empresas em estudo, disponiveis nos sites da BOVESPA e das empresas do 

segmento de Papel e Celulose, tais como: 
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• Balango Patrimonial (BP); 

• Demonstrag io do Resultado do Exercicio (DRE); 

- Relatorio da Administragao (RA); 

• Notas Explicativas (NE); 

• Relatorio de Sustentabilidade (RS). 

Dessa forma, na concepgao de Gil (2008) caracteriza-se como sendo uma pesquisa 

descritiva, pois tern como objetivo a descrigao das caracteristicas de determinada populagao 

ou fenomeno ou o estabelecimento de relacoes entre as variaveis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1,4.2.3 Quanto aos procedimentos 

Para amparar a analise das d i v u l g a t e s das empresas, atraves de um embasamento 

teorico, recorreu-se a material ja elaborado, principalmente livros e artigos cientificos (GIL, 

2008). Objetivando analisar as informagoes ambientais contidas nos demonstratives 

financeiros padronizados e nos de carater complementar (voluntarios), de forma a responder 

o objetivo da pesquisa, adotou-se a pesquisa documental, que conforme Silva e Grigolo 

(2002, apud BEUREN et. a/., 2008), vale-se de materiais que ainda nao receberam 

nenhuma analise aprofundada atraves da analise de conteiido, uma vez que essa permite a 

reflexao e a verificagao da evidenciagao de itens ambientais das empresas objeto desse 

estudo. 

1.4.3 Instrumento de coleta de dados 

Para a realizagao desta pesquisa, fez-se necessario a construgao de um instrumento de 

coleta (Apendiee A), de modo a facilitar a analise entre as empresas do segmento de Papel e 

celulose, sendo o mesmo elaborado com base na compreensao de Carvalho (2007) e Tinoco 

e Kraemer (2008), contemplando: 
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• Ativos ambientais: f lorestamento e reflorestamento ambiental, tecnologia ambiental, 

equipamentos ambientais, projetos de gestao ambiental, etc. 

• Passivos ambientais: f inanciamentos ambientais, acidentes ambientais, obrigacdes 

com muitas por danos ambientais, convenios ambientais, etc. 

• Custos ambientais: custos com treinamento ambiental, certificacao ambiental, 

entradas de recursos naturais, controle de emissao de resfduos, etc. 

• Despesas ambientais: tratamento de emissoes e residuos, auditoria ambiental, 

despesa com muitas e indenizagoes, etc. 

• Receitas ambientais: venda de subprodutos, redugao do consumo de materia-prima, 

venda de residuos, redugao do consumo de agua e energia, venda de creditos de 

carbono, reutilizagao e reciclagem de materiais renovaveis, etc. 

A coleta de dados deu-se a partir da pesquisa documental, sendo os mesmos obtidos a partir 

das DFP's (Demonstracoes Financeiras Padronizadas), e os demonstrativos de carater 

voluntario no perfodo de 2006 a 2010 publicados nos enderegos eletronicos das empresas e 

no banco de dados da BOVESPA. 

1.4.4 Apresentacao e Tratamento dos dados 

A coleta de dados deu-se a partir do acesso aos demonstrativos e relatorios contabeis 

referentes aos anos de 2006 a 2010, disponiveis noszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA web sites das empresas e na 

BOVESPA. Apos a coleta de dados e escolha das demonstragoes e relatorios contabeis, 

inicia-se a analise de conteudo, a qual foi desenvolvida a partir da classificacao dos 

elementos patrimoniais e de resultados referentes aos itens ambientais como: ativos, 

passivos, custos, despesas e receitas. 

As informagoes extraidas das demonstragoes e relatorios contabeis das empresas 

analisadas foram organizadas e tabuladas com o auxilio do Microsoft Excel (2007), atraves 

de tabelas. A analise qualitativa deu-se a partir da observagao e interpretagao dos dados, de 

acordo com os conhecimentos tratados no referencial teorico, de forma a atender aos 

objetivos desta pesquisa, bem como dar suporte as conclusSes finais do referido estudo. 
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Destarte, as informac5es deste estudo foram obtidas a partir da pesquisa documental, na qual 

foram caracterizadas as demonstracoes e relatorios selecionados para este estudo. Apos a 

escolha das d e m o n s t r a t e s e relatorios contabeis, procedeu-se a analise de conteudo que 

segundo BeurenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al., (2008) tern por objetivo estudar as comunicacoes entre os homens, 

com maior enfase no conteudo das mensagens, de certa forma, o metodo privilegia dados 

qualitativos, embora seja aplicavel na abordagem quantitativa, o que possibilitou a verificacao 

da evidenciacao de itens ambientais das empresas em estudo no periodo de 2006 a 2010. 
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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 Gestao ambiental 

A preocupagao com o meio ambiente contribui significativamente na mudanca de postura 

das empresas, que passaram a adotar a gestao ambiental em seu processo produtivo com o 

intuito de minimizar os impactos ambientais e se adequar a legislagao que rege o meio 

ambiente, e nessa perspectiva alavancar beneficios economicos para a entidade. 

Nesse contexto, a gestao ambiental foi entao introduzida por meio de normas que visavam 

apenas o simples controle da poluicao, incorporada por meio de pressoes externas as 

companhias. Apos essa fase da gestao da conformidade, as organizagoes passaram a atuar 

preventivamente, com a introducao de conceitos relacionados a produgao mais limpa 

(ALBUQUERQUEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al., 2009). 

A gestao ambiental representa um sistema que inclui estrutura organizacional, atividades de 

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

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

como minimizar ou eliminar os efeitos negativos provocados no ambiente por suas 

atividades (TINOCO e KRAEMER, 2008). 

Segundo Braga et. al. (2007), a gestao ambiental significa incorporar a gestao estrategica da 

organizacao, principios e valores que vislumbrem o alcance de um modelo de negocio 

focado no desenvolvimento sustentavel. 

Portanto, uma empresa adota a postura de gestao ambiental, quando incorpora aos 

objetivos da organizacao a tematica ambiental em suas estrategias de planejamento, 

gerando com isso, beneficios economicos para as entidades, e dessa forma alavancar 

resultados relacionados a redugao de custos, melhoria da imagem da empresa, maior 

lucratividade, entre outros. 

No entendimento de Ribeiro (2010), a gestao ambiental fundamenta-se basicamente em 

quatro atividades principals: prevengao de agoes de degradagao, recuperagao dos danos 

causados ao meio ambiente, monitoramento das agoes implementadas para corregao e/ou 

prevengao e reciclagem de materials e/ou produtos. 
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Para Ferreira (2003), o objetivo maior da gestao ambiental consiste em propiciar beneficios 

a empresa, de modo a superar, anular ou diminuir os custos das degradacoes, que tenham 

sido causados pelas demais atividades da empresa e, principalmente, pela area produtiva. 

Deste modo, ve-se que uma entidade pode beneficiar-se com a gestao ambiental, reduzindo 

custos de insumos, alavancando sua receita atraves da reciclagem de material, melhorando 

a imagem da empresa, ampliando seu mercado e aumentando a produtividade. Para isso, e 

preciso que haja um controle da gestao ambiental no processo operacional, para que seja 

possivel identificar as agoes que geram e reduzem os impactos ambientais, visando a 

prevengao e recuperagao do meio ambiente. 

2.1.1 Responsabil idade social e ambiental 

Hoje, cada vez mais, as organizagoes estao buscando um equilibrio com a comunidade em 

que estao inseridas e com outras realidades que podem afetar ou por elas serem afetadas. 

E a busca por uma sociedade sustentavel, em que as forgas produtivas e a natureza 

possam conviver sem se anularem. E uma nova consciencia etica e de responsabilidade 

social que as organizagoes estao sendo levadas a assumir, por opgao ou por exigencia do 

mercado global (ALBUQUERQUEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al., 2009). 

O mundo dos negocios esta no centra dos problemas socioambientais e se esperam 

atuagoes positivas para resolve-los. Problemas ambientais graves, como a perda da 

biodiversidade, desertificagao, aquecimento global e poluigao dos oceanos, levam a uma 

descrenga generalizada quanto as reais intengoes das empresas, tornando-as alvos de 

crfticas e colocando-as em mais baixo patamar de credibilidade diante da opiniao publica 

(CAJAZEIRAS; BARBIERI , 2009). 

Por sua vez, agoes voltadas a responsabilidade social e ambiental ajudam tanto a gestao da 

entidade quanto a sociedade, melhorando a imagem da empresa, bem como fazendo com 

que a mesma seja respeitada pelos consumidores e colaboradores, alavancando resultados 

positivos e tornando-a mais competitiva no mercado. 

Sobre os aspectos ambientais, a responsabilidade social da empresa deve voltar-se para a 

eliminagao e/ou redugao dos efeitos negativos do processo de produgao e preservagao dos 
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recursos naturais, principaimente os nao renovaveis, atraves da adocao de tecnologia 

eficiente, concomitantemente ao atendimento dos aspectos economicos (RIBEIRO, 2010). 

As organizagoes deverao incorporar a variavel ambiental em seus cenarios e no processo de 

tomada de decisao, de modo a manter uma postura responsavel de respeito a questao 

ambiental. Empresas experientes identificam resultados economicos e resultados estrategicos 

do engajamento da organizacao na causa ambiental. Estes resultados nao se viabilizam de 

imediato, ha necessidade de que sejam corretamente planejados e organizados todos os 

passos para a interiorizacao da variavel ambiental na organizagao, de modo que a mesma 

possa atingir o conceito de excelencia ambiental, trazendo com isso vantagem competitiva 

(KRAEMER, 2001). 

Assim, para que a empresa insira em suas atividades a responsabilidade social, e preciso que 

atenda nao apenas aos aspectos economicos, como tambem aos ambientais, aderindo a 

tecnologia eficiente, que reduza efeitos negativos no processo produtivo e que preserve os 

recursos naturais, especialmente os nao-renovaveis. 

Para AlbuquerquezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al. (2009), as agoes de controle de poluigao, reflorestamento, 

reciclagem de plastico, limpeza de mangues, mares e rios, representam diferenciais de 

responsabilidade social que devem ser iniciados pelas organizagoes, principaimente pelas 

proprias condutoras desses bens e, consequentemente maiores responsaveis por essa 

poluigao. 

Dessa forma, as empresas que desenvolvem agoes de responsabilidade social e ambiental 

conforme orientagoes normativas e as divulgam de maneira transparente, estao mais 

propensas a serem respeitadas pelos stakeholders, atribuindo valor a sua imagem perante o 

mercado e promovendo qualidade de vida a sociedade. 

2.1.2 Contabilidade ambiental 

A preocupagao ambiental ganhou maior repercussao a partir dos anos 70, com a Primeira 

Conferencia Mundial sobre o Meio Ambiente das Nagoes Unidas (CNUMAD), realizada em 

Estocolmo na Suecia, onde foram tratadas as questoes ecologicas e os impactos ambientais 

causados pelas industrias (SANTOS, 2006). 
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Por sua vez, a protecao ao meio ambiente vem se tornando uma preocupacao constante de 

muitas empresas, de formadores de opiniao e de parcela significativa da populagao, 

principaimente do governo e da sociedade, isso dado em decorrencia do gradual aumento 

de extragao de recursos ambientais, levando as organizagoes a se adaptarem para que haja 

uma relagao harmonica do homem com a natureza (TINOCO e KRAEMER, 2006). 

Com o aumento da degradacao ambiental, os recursos naturais tornam-se cada vez mais 

escassos, com isso a sociedade passou a exercer uma maior pressao por uma postura 

ambientalmente correta por parte das empresas, na medida em que as consequencias dos 

impactos negativos causados ao meio ambiente afetam a todos. 

Preocupado com a situagao, e vencido pela pressao da sociedade ou atingido pelos efeitos 

da poluicao, o empresariado de diferentes setores tern aderido a grupos e movimentos 

empenhados na questao ambiental, de modo a pelo menos amenizar a degradacao do meio 

ambiente (RIBEIRO, 2010). 

As empresas consideradas como principals causadores da degradacao ambiental, estao 

cada vez mais preocupadas com a sua imagem, no sentido de preservar e recuperar o meio 

ambiente, bem como buscar adaptar sua gestao a tecnologias sustentaveis, que venham a 

possibilitar o controie sobre suas atividades produtivas e a emissao de residuos. 

Por sua vez, a contabilidade entra nesse contexto como instrumento de comunicacao entre 

a empresa e a sociedade, visto que, a sua fungao observa o acompanhamento das 

atividades economicas, no papel de mensuradora e relatora da situagao patrimonial das 

empresas aos principals usuarios das informagoes contabeis, administrativas, economicas, 

sociais e ambientais, acompanhando sua evolugao no decorrer do tempo (PAIVA, 2009). 

Destarte, a contabilidade deve servir como instrumento para auxiliar e orientar os gestores e 

demais interessados nas informagoes, nas suas relagoes com o meio ambiente, nesse 

contexto, Ribeiro (2010, p. 45) comenta que: 

A contabilidade ambiental nao e uma nova ciencia, mas sim, uma 

segmentagao da tradicional ja, amplamente conhecida. Adaptando o 

objetivo desta ultima, podemos definir como objetivo da contabilidade 

ambiental: identificar, mensurar e esclarecer os eventos e transagoes 

economico-financeiros que estejam relacionados com a protegao, 

preservagao e recuperagao ambiental, ocorridos em um determinado 

periodo, visando a evidenciagao da situagao patrimonial de uma entidade. 



31 

A contabilidade ambiental e vista como uma vertente da contabilidade tradicional, visto que, a 

sua ligagao entre a empresa e a sociedade e dada atraves das informacoes ambientais, para 

Paiva (2009, p. 17): 

A Contabilidade Ambiental pode ser entendida como a atividade de 

identificagao de dados e registro dos eventos ambientais, processamento e 

geragio de informagoes que subsidiem o usuario servindo como parametro 

em suas tomadas de decisoes. 

Segundo AlbuquerquezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al. (2009, p.117): 

Uma contabilidade ambiental eficiente e desenvolvida para atingir 

finalidades especificas que podem estar relacionadas com o fornecimento 

de dados que podem abranger, dentre outros, os seguintes aspectos: 

• A medicao de danos ambientais; 

• A estimacao do impacto da adocao de agoes voltadas para a 

sustentabilidade ambiental do negocio sobre a rentabilidade; 

• A observancia da legislagao relativa ao meio ambiente e redugao de 

muitas e encargos; 

• A identificagao de metodos e procedimentos para o controle das 
operagoes que diminuam a emissao de residuos; 

• A geragao de informagoes para a tomada de decisoes e de 
planejamento; 

Sendo assim, pode-se verificar que a contabilidade ambiental possui potencial para auxiliar 

os gestores no sistema de gestao ambiental, para demonstrar atraves de relatorios diversos 

a responsabilidade da empresa com relagao ao meio ambiente. Dentre esses relatorios, 

destaca-se os relatorios da administragao e notas explicativas, que devem apresentar de 

forma transparente, as diversas ocorrencias, como os gastos com os controles ambientais, 

segregados em prevengao e remediagao (FREITAS e STRASSBURG, 2005). 

As informagoes fornecidas pela contabil idade ambiental aos seus mais diversos usuarios os 

permitem observar o comprometimento da administragao e dos gestores com o meio 
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ambiente e a sociedade, e assim cumprir com o seu objetivo de auxiliar no processo 

decisorio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2,2 Elementos patrimoniais 

A partir da elassificacao das transagoes/eventos economicos possiveis de ocorrencia no 

patrimonio da entidade, e das respectivas variaveis envolvidas no processo economico e 

contabil, torna-se necessario conceituar, identificar e classificar os elementos contabeis do 

meio ambiente, em contas patrimoniais e de resultado (BRAGA et. al., 2007). Em 

contabilidade ambiental os elementos patrimoniais sao classificados como ativos, passivos e 

patrimonio ambiental. 

Os ativos ambientais representam bens adquiridos pela companhia que tern como finalidade 

o controle, preservagao e recuperagao do meio ambiente, ou seja, se os gastos ambientais 

podem ser enquadrados nos criterios de reconhecimento de um ativo, devem ser 

classificados como tais. Os beneficios podem vir atraves do aumento da capacidade ou 

melhora da eficiencia ou da seguranga de outros ativos pertencentes a empresa, da redugao 

ou prevengao da contaminagao ambiental que deveria ocorrer como resultado de operagoes 

futuras ou, ainda, atraves da conservagao do meio ambiente (TINOCO e KRAEMER, 2008). 

Na otica de Teixeira (2000, p.5): 

Um ativo e um recurso controlado pela empresa resultante de eventos 

passados do qual se espera um fluxo de beneficios economicos futuros. Se 

os gastos ambientais podem ser enquadrados nos criterios de 

reconhecimento de um ativo, devem ser classificado como tal. Os beneficios 

podem vir atraves da eficiencia ou da seguranga de outros ativos 

pertencentes a empresa, da redugao ou prevengao da contaminagao 

ambiental que deveria ocorrer com resultado de operagoes futuras ou ainda 

atraves da conservagao do meio ambiente. 

Para Carvalho (2007, p. 127): 
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Ativos ambientais sao considerados todos os bens e direitos da entidade, 

relacionados com a protegao, preservagao e recuperagao ambiental, e que 

estejam aptos a gerar beneficios economicos futuras para a entidade. 

Destarte, ativos ambientais sao bens e direitos que tern a capacidade de gerar beneficios 

futuros adquiridos pela entidade, com a finaiidade de preservar, recuperar e controlar o meio 

ambiente. No entanto, segundo Tinoco e Kraemer (2008), os ativos ambientais sao 

diferentes de uma organizagao para outra, devido a diversificagao dos processos 

operacionais de cada empresa, em relagao ao processo de protegao, controle, conservagao 

e preservagao do meio ambiente. 

Na mesma linha de raciocinio, Ribeiro (2010, p. 61) define que: 

Ativos Ambientais sao constitufdos por todos os bens e direitos possuidos 

pelas empresas, que tenham capacidade de geragao de beneficios 

economicos em perfodos futuros e que visem a preservagao, protegao e 

recuperagao ambiental. Com o intuito de demonstrar seu empenho na 

preservagao do meio ambiente, eles devem ser segregados em linha a parte 

das demonstragoes contabeis. Assim, nao apenas a empresa deixaria 

transparecer suas agoes como, ao mesmo tempo, permitiria ao usuario 

avaliar essas informagoes e compara-las aos demais elementos que 

compoem tais demonstragoes. 

Assim, de acordo com os autores supracitados pode-se entender que, ativos ambientais 

representam um conjunto de bens e direitos que a empresa possui com o intuito de 

proteger, preservar e recuperar o meio ambiente, e que tenham a capacidade de gerar 

beneficios futuros. 

Os passivos ambientais, segundo Ribeiro e Gratao (2000, apud Tinoco e Kraemer, 2008), 

f icaram amplamente conhecidos pela sua conotagao negativa, ou seja, as empresas que os 

possuem agrediram o meio ambiente e, dessa forma, tern que pagar vultosas quantias a 

titulo de indenizagao a terceiros, de muitas e para a recuperagao de areas danificadas. No 

entanto, o passivo ambiental tambem pode derivar-se de atitudes ambientalmente 

responsaveis, como os decorrentes da manutengao de sistema de gerenciamento 

ambiental, os quais necessitam de pessoas para sua operacionalizagao (TINOCO e 

KRAEMER, 2008). 

Na contabilidade ambiental, os passivos estao relacionados com os danos causados ao 

meio ambiente pela entidade, bem como todos os gastos que ela tera que pagar para 
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reparar tais danos. Os passivos ambientais, tambem derivam de atitudes positivas da 

empresa, quando representam obrigagoes decorrentes de agoes voltadas para a 

recuperagao ou reabilitagao do meio ambiente. 

Para Carvalho (2007), o passivo ambiental representa obrigagoes da entidade, decorrentes 

de danos causados ao meio ambiente, de infragoes ambientais ou emprestimos a serem 

aplicados na area ambiental, que tenham ocorrido no passado ou estejam ocorrendo no 

presente e que delas decorram entrega futura ou presente de ativos bem como a prestagao 

de servigos. 

De acordo com Ribeiro (2010, p.75), passivo ambiental pode ser entendido como: 

Recentemente em moda, o termo passivo ambiental quer se referir aos 

beneficios economicos ou aos resultados que serao sacrificados em razao 

da necessidade de preservar, proteger, recuperar o meio ambiente, de 

modo a permitir a compatibilidade entre esse e o desenvolvimento 

economico, ou em decorrencia de uma conduta inadequada em relagao a 

estas questoes. 

Para SantoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al., 2006, p.08: 

Passivo ambiental sao todas as obrigagoes decorrentes de um evento ou 

transagao que reflitam a interagao da empresa com o meio ecologico, 

percebendo que a intengao de realizagao de gastos futuros para prevengao 

nao gera quaisquer obrigagoes. 

Diante disso, compreendem-se como passivo ambiental, todas as obrigagoes decorrentes 

de uma transagao que tenham ocorrido no passado ou no presente e que estejam 

relacionadas com as agressoes que a empresa promove ao meio ambiente, bem como 

todos os gastos relacionados a reparagao de tais danos, alem das muitas e indenizagoes 

decorrentes de falhas no processo produtivo da empresa, que desrespeitem a legislagao 

ambiental. 

O patrimonio ambiental e representado pelos ativos e passivos ambientais e nao necessita 

ser segregado dos elementos que compoem o patrimonio liquido tradicional. Segundo Braga 

et. al. (2007), na composigao do patrimonio liquido ambiental, a empresa pode destinar uma 
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parcela do seu capital social para aplicagao no meio ambiente, junto as atividades de 

prevengao, recuperagao, monitoramento e reciclagem. 

Conforme trata Ribeiro e Gratao (2000, apud ALBUQUERQUEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al, 2007), nao ha que se 

pensar na identificagao fisica do patrimonio ambiental, porque, ja que os recursos proprios 

sao formados ao longo da existencia da companhia e sao utilizadas indistintamente nas 

mais variadas necessidades apresentadas pelo processo operacional da empresa, nao 

cabe, portanto, a identificagao do capital ambiental ou das reservas de lucros ambientais, 

exceto os relacionados as contingencias ambientais. 

2 .12 .2 Elementos de resultado 

Para a realizagao do processo de gestao ambiental e essencial o acompanhamento de 

receitas e despesas, custos, ganhos e perdas, haja vista que estes afetam o resultado 

patrimonial ambiental. A efetivagao do controle e posterior evidenciagao das informagoes 

inerentes ao meio ambiente de forma segregada exigem a identificagao e mensuragao 

desses elementos quando da ocorrencia de eventos ou transagoes economicas, financeiras, 

sociais e ambientais (BRAGA et. al., 2007). 

De acordo com Stickney e Wei l (2001, apud BRAGA et. al., 2007, p. 53), "as receitas, assim 

como despesas, resultam das atividades operacionais da empresa". Para Tinoco e Kraemer 

(2008), as receitas ambientais decorrem da prestagao de servigos especializados em gestao 

ambiental, bem como da venda de produtos elaborados de sobras de insumos com o 

processo produtivo, venda de produtos reciclados, receita de aproveitamento de gases e 

calor, redugao do consumo de materias-primas, redugao do consumo de agua, redugao do 

consumo de energia eletrica, participagao no faturamento total da empresa com o 

reconhecimento de sua responsabilidade com o meio ambiente. 

Contudo, deve-se considerar tambem, o ganho de mercado que a empresa passa a auferir a 

partir do momento em que a opiniao publica reconhece sua polftica preservacionista, dando 

preferencia a seus produtos, em detrimento dos demais. 

Carvalho (2007, p.142), afirma que receitas ambientais representam: 
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Os recursos auferidos pela entidade, em decorrencia da venda de seus 
subprodutos ou de materials reciclados. Os reciclados podem ser tanto 
vendidos como materia prima para outras atividades como reutilizados pela 
entidade em seu processo produtivo. 

Assim, a receita ambiental e proveniente das atividades da entidade e sao direcionadas ao 

meio ambiente, devendo ser diretamente vinculadas a atividade operacional. As receitas 

ambientais indicam ainda os resultados obtidos pela entidade, atraves da venda de 

subprodutos, residuos e ate mesmo de materials reciclados que nao serao utilizados em seu 

processo produtivo. Porem, os materials reciclados podem ser vendidos como materia-prima 

ou reutilizados no processo produtivo da empresa. 

Ja o termo despesa pode ser definido como o uso ou consumo de mercadorias e servicos 

para a obtengao de receitas, ou seja, a expiragao dos fatores de produgao, direta ou 

indiretamente, relacionados a produgao e venda do produto da empresa, que na otica de 

Carvalho (2007, p. 14), as "despesas ambientais sao todos os gastos efetuados pela 

empresa que tenham relagao com o meio ambiente". 

Para Ribeiro (2010, p. 50), as despesas ambientais "sao todos os gastos envolvidos com o 

gerenciamento ambiental, consumidos no periodo e incorridos na area administrativa". As 

despesas ambientais representam entao, os gastos realizados pela empresa e que tenham 

ligagao com o meio ambiente, sendo os mesmos ocorridos em determinado periodo e que 

nao estejam diretamente relacionados ao processo produtivo da entidade. 

As despesas ambientais, sejam elas diretas ou indiretas (atraves da incorporagao da quota 

de administragao), estao identificadas com a manutengao da atividade operacional da 

empresa e delas resultam receitas ambientais, que podem beneficiar direta ou indiretamente 

o patrimonio da entidade e o meio ambiente de forma ampla (BRAGAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al., 2007). 

Destarte, sao consideradas despesas ambientais o uso, ou consumo, de recursos em um 

determinado periodo, e que sejam necessarios ao processo de obtengao de receitas 

relacionadas com o meio ambiente. 

Carvalho (2007, p. 139), considera como custos ambientais: 
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• Gastos com depreciacao e amortizacao dos ativos ambientais; 

• Gastos relacionados com preservagao e recuperagao ambiental, com 
tratamento de efluentes, recuperagao de areas contaminadas ou 
degradadas; 

• Materials utilizados na preservagao ou recuperagao ambiental. 

Na otica de Santos (2006), os custos ambientais representam os gastos ou consumo de 

ativos referentes a protegao do meio ambiente e que sao classificados em fungao da sua 

vida util, ou seja, baseados em earactensticas referentes a amortizagao, exaustao e 

depreciagao, bem como da aquisigao de insumos que auxiliam no controle da emissao de 

efluentes, residuos de produtos, tratamento e recuperagao de areas contaminadas. 

Assim, custos ambientais compreendem todos os gastos com a produgao e que sao 

destinados de forma direta ou indiretamente a protegao ambiental. Ao tratar-se de custos 

ambientais, BragazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al. (2007), afirma que a estrutura contabil deve compreender 

nomenclaturas que envolvam custos relacionados, direta ou indiretamente, com a 

operacionalizagao da gestao ambiental em suas atividades de venda de produtos de fontes 

de energia limpa, receita normativa operacional corrente, prevengao, monitoramento, 

recuperagao e reciclagem de residuos. 

Nesse sentido, percebe-se que os custos ambientais, indicam os gastos relativos a protegao 

e preservagao ambiental, utilizados no processo produtivo das empresas, que precisam ser 

mensurados, classificados e gerenciados pela contabilidade ambiental para que assim haja 

um controle sobre os mesmos. 

2,2 Usuar ios da informagao contabil 

A contabilidade como ferramenta de gestao tern a fungao de auxiliar no processo decisorio, 

atraves de informagoes que sejam uteis, claras e fidedignas para que assim, haja 

entendimento por parte de seus usuarios. No entanto, estes usuarios vem exigindo nao so 

informagoes economicas e financeiras, mas tambem as de carater socio-ambiental. 

E cada vez maior o interesse de usuarios que demandam por informagoes contabeis 

relacionadas ao meio ambiente. Proto e Supino (1999, apud NOSSA, 2002) apresentam a 
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relagao doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders e suas principals necessidades de informagoes, conforme o 

Quadro 2. 

Quadro 2 - Diferentes stakeholders e suas necessidade de informagoes ambientais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

STAKEHOLDERS INTERESSES PRIWIARIOS FERRAMENTAS DE COMUNICACAO 

Fornecedores e 

Clientes 

Qualidade, prego, seguranga e 

responsabilidade dos produtos 

Marketing, rotulos de produtos, linha 

direta, correspondencies para os 

clientes e grandes fornecedores. 

Financiadores 

Resultados contabeis, relatorios de 

todas as obrigagoes e limitagoes 

das obrigagoes futuras. 

Relatorios ambientais, informes 

contabeis anuais, boletins informativos, 

informagoes da imprensa. 

Empregados 
Politicas ambientais, metas e 

resultados. 

Relatorio ambiental, relatorio social, 

informes contabeis anuais, notfcias do 

conselho, boletins informativos 

internos. 

Comunidades 

Limitagao da poluigao, 

gerenciamento de residuos com 

responsabilidade, atengao com a 

preocupagao da vizinhanga. 

Relatorio ambiental, visitas a fabrica, 

boletins informativos, departamento de 

informagoes, boletins de imprensa, 

grupos de diagnostico ad hoc. 

Autoridades 

Atividades ambientalmente 

responsaveis, avaliagao de custos 

e beneficios de agoes ambientais. 

Relatorios ambientais, certificagoes 

EMAS/ISO, negociagoes. 

Organizagoes 

Ambientais 

Aperfeigoamento do desempenho 

ambiental, interesse e cooperagao 

para questoes de melhorias. 

Relatorios ambientais, visitas, relatorios 

contabeis anuais, negociagoes, boletins 

informativos e informagoes imprensa. 

Fonte: Adaptado de Proto e Supino (1999, apud NOSSA, 2002, p. 69). 

Para Albuquerque et. al. (2009), os usuarios das informagoes contabeis podem ser 

classificados a partir de sua perspectiva sobre a informagao, que sao os usuarios internos e 

externos. Os usuarios internos sao representados pelos proprietaries, socios e acionistas e 

pelos gerentes e demais administradores. Os usuarios externos sao os bancos e instituigoes 

financeiras, governos e orgaos publicos, fornecedores, clientes e concorrentes. 

O grupo de usuarios da informagao contabil apresenta diferenciagoes quanto a utilizagao 

dessas informagoes geradas. Os informes devem entao ser apresentados de tal maneira 

que cada interessado possa utiliza-los de acordo com suas necessidades, conhecimento 

previo ou expectativas (PAIVA, 2009). 

Destarte, ve-se que existem inumeros interessados nas informagoes contabeis e que 

certamente o numero de usuarios tende a ser cada vez maior, ja que elas estao diretamente 
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relacionadas a questoes de interesses da sociedade. Contudo, independentemente de quern 

seja o interessado na informagao contabil, esta deve apresentar-se de maneira relevante e 

confiavel, e dessa forma ser util no processo decisorio dos usuarios. 

2.2.1 Caracterlsticas qualitativas 

Para que as informacoes contabeis tenham utilidade para seus usuarios, devem apresentar 

algumas caracterlsticas qualitativas, propiciando compreensibil idade para a tomada de 

decisao. Hendrisken e Breda (1999, p.96) afirmam como principals qualidades especfficas 

da informacao, a relevancia e a confiabilidade e, que ambas estao associadas a 

comparabil idade. 

A relevancia das informacoes para as decisoes foi definida pelo FasbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud Hendrisken e 

Breda, 1999, p.97), "como a capacidade que a informacao teria de fazer a diferenca numa 

decisao". 

Ainda na otica de Hendrisken e Breda (1999, p. 97), a relevancia da informacao e fungao de: 

• Valor preditivo: decorre de modelos de avaliagao de investimentos 

em que a informagao permite aos usuarios com base em eventos passados 

e presentes um aumento na probabilidade da previsao correta do resultado; 

• Valor como feedback: traz um resultado de uma decisao tomada 

desempenhando um papel importante em relagao a ratificagao ou a ajustes 

de estrategias anteriores; 

• Oportunidade: a informagao util deve ser capaz de influenciar a 

decisao. Assim, a informagao oportuna e aquela que esta disponfvel ao 

usuario antes do momento da decisao para que esta possa ser influenciada. 

A confiabilidade e considerada como caracterfstica principal e essencial da informagao 

contabil e foi definida pelo SFAC2 (apud Paiva, 2009, p. 120) como "a qualidade da 

informagao que garante que a informagao seja razoavelmente livre de erro e vies e 

represente fielmente o que visa representar". A confiabilidade da informagao depende da 

fidelidade de representagao, da verificabilidade e da neutralidade. 

A fidelidade de representagao refere-se a representagao adequada da informagao, de modo 

que retrate os eventos, fenomenos ou transagoes da forma mais fiel possivel. A 
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verificabilidade presume a possibilidade de se verificar algo no sentido de atestar sua 

veracidade. Ja a neutralidade da informagao deve ser apresentada de forma que represente 

claramente o fato ou objeto a que se refere, de forma que nao possibilite visao distorcida ou 

viesada (PAIVA, 2009). 

Outra caracteristica qualitativa da informagao contabil e a comparabil idade, segundo Paiva 

(2009), as informagoes geradas devem obedecer a padroes para poderem ser confrontados 

com registros anteriores ou mesmo registro de outras empresas, devem ser consistentes 

quanto a sua classificagao e mensuragao, bem como a importancia de sua formalizagao. 

As informagoes podem ser apresentadas na forma quantitativa, quando possivel, mas em 

sua impossibilidade, informagoes qualitativas sao igualmente importantes, podendo existir a 

combinagao de ambas. Nas tres situagoes, devem possuir as qualidades necessarias para 

cumprir seus objetivos (PAIVA, 2009). 

Assim, as caracterfsticas qualitativas da informagao contabil sao imprescindiveis para 

avaliar se a evidenciagao das informagoes ambientais atende as exigencias dos usuarios e 

para que seja possivel comparar o desempenho ambiental apresentado em seus relatorios e 

dessa forma facilitar a tomada de decisao. 

2.3 Evidenciagao de informagoes ambientais 

Com o aumento da degradagao ambiental, a sociedade tornou-se mais consciente do seu 

papel de fiscalizar e de exigir medidas e agoes responsaveis por parte das empresas 

concernentes a preservagao e recuperagao do meio ambiente, tudo isso atraves de 

informagoes claras, que demonstrem ao publico o desempenho de suas atividades no 

decorrer do exercicio. A evidenciagao das informagoes contabeis ambientais torna possivel 

a analise de perspectivas futuras peloszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders, ja que seu papel consiste em divulgar 

o desempenho das agoes socioambientais das empresas. 

Segundo Lins e Silva (2007), o termo disclosure e aplicado como sinonimo de evidenciagao, 

abertura, divulgagao de informagoes quantitativas e qualitativas, que devem ser uteis aos 

usuarios das demonstragoes financeiras. Por sua vez, o objetivo da evidenciagao consiste 

em divulgar informagoes sobre o desempenho economico, financeiro, social e ambiental das 
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entidades aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders, considerando que os demonstratives financeiros e outras 

formas de evidenciagao nao devem ser enganosos (TINOCO e KRAEMER, 2006). 

No entendimento de ludfeibus (2009), as formas de evidenciacao podem variar, mas a 

essencia e sempre a mesma, haja vista que, devem-se apresentar informagoes quantitativas 

e qualitativas de maneira ordenada, deixando o minimo ficar de fora dos demonstrativos 

formais, a fim de propiciar uma base adequada de informagao para o usuario. 

Para Costa e Marion (2007, p. 26), "mesmo que nao seja possivel a evidenciagao das 

informagoes ambientais nas proprias demonstragoes contabeis, e papel da contabilidade 

evidencia-las em outros meios para que os usuarios possam tomar decisoes mais corretas 

sobre a mesma". As demonstragoes contabeis devem evidenciar as informagoes 

necessarias aos seus usuarios, com o objetivo de nao torna-las enganosas. 

Sendo assim, a evidenciagao (disclosure) ambiental representa os meios utilizados pelo qual 

a empresa divulga suas agoes e reagoes, demonstrando como esta se relacionando com a 

sociedade e o meio ambiente, subsidiando sobremaneira no processo de tomada de 

decisoes de investimento, concessao de credito, dentre outros. 

2.3.1 Demonstragoes financeiras padronizadas 

As Demonstragoes Financeiras Padronizadas (DFP) compreendem o Relatorio da 

Administragao (RA), as Demonstragoes Contabeis (DC), as Notas Explicativas (NE) e o 

Parecer dos Auditores Independentes (PAI). Esses instrumentos possibilitam a comunicagao 

da empresa com os acionistas e a sociedade, por meio da apresentagao de aspectos 

economicos, financeiros e ambientais. 

Segundo Rover, Murcia e Borba (2008), as DFP's baseiam-se em duas premissas: 

relevancia e comparabil idade. A primeira resulta da importancia das demonstragoes 

financeiras no processo de comunicagao entre a empresa e seus stakeholders e, tambem, 

na formagao de contratos. Ja a comparabil idade decorre do fato de que todas as empresas 

de capital aberto sao obrigadas a enviar as DFP's a Comissao de Valores Mobiliarios 

(CVM), enquanto que apenas algumas empresas divulgam relatorios especif icos. 
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De acordo com ludfcibuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al. (2010) as demonstragoes contabeis retratam os efeitos 

patrimoniais, economicos e financeiros das transacoes, agrupando-os em classes de acordo 

com as suas caracteristicas. 

A apresentacao do Relatorio da Administragao deve ser referente ao ultimo exercicio social 

constante na DFP. A empresa pode divulgar suas metas e pianos referentes aos periodos 

futuros e tambem verificar o cumprimento de seus pianos e provisoes anteriores 

relacionadas ao meio ambiente. As notas explicativas devem ser apresentadas referentes as 

demonstragoes financeiras do ultimo exercicio social constante e podem servir como veiculo 

de maior detalhamento das consecugoes de seus pianos e metas, explicando os 

procedimentos adotados, bem como as formas de obtengao de recursos, entre outras 

informagoes pertinentes (PAIVA, 2009). 

Dessa forma, ve-se que a divulgagao das demonstragoes financeiras padronizadas objetiva 

prover informagoes economicas e financeiras que sejam relevantes para a tomada de 

decisao dos usuarios externos, alem de possibilitar a comparabil idade dessas informagoes. 

As demonstragoes financeiras possibilitam o enaltecimento da imagem social da entidade, ja 

que nessas demonstragoes tambem sao evidenciadas as praticas ambientais da entidade. 

2.3.1.1 Demonstragoes contabeis 

As demonstragoes contabeis objetivam fornecer informagoes que sejam uteis a tomada de 

decisoes e avaliagoes por parte dos usuarios em geral, nao tendo o proposito de atender 

finalidade ou necessidade especifica de determinados grupos de usuarios (IUDICUBUS et. 

al., 2010). 

Em contabilidade ambiental, as demonstragoes contabeis adaptadas ao meio ambiente, 

como o balango patrimonial e a demonstragao do resultado do exercicio, tern o foco voltado 

as contas ambientais em decorrencia dos danos e impactos causados pelas empresas ao 

meio ambiente. 

No balango patrimonial, as interagoes da empresa com o meio ambiente poderiam ser 

analisadas em relagao ao conjunto patrimonial. O montante das aplicagoes dos recursos 

poderia ser confrontado com o total de ativos, passivos e patrimonio liquido, e toda a sua 
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distribuigao (curto e longo prazo) poderiam ser avaliadas. A observagao do passivo 

ambiental poderia ser feita em relagao ao total das dividas, do capital proprio e ate com 

elementos externos ao balango patrimonial, como a extensao de areas a serem tratadas. No 

patrimonio liquido, lucros ou prejuizos acumulados absorveriam a contrapartida de todos os 

eventos e transagSes registrados na companhia de forma global e acumulados, portanto, 

perdendo sentido a sua segregagao (RIBEIRO, 2010) 

Ainda na otica de Ribeiro (2010), na demonstragao do resultado do exercicio em seu 

formato tradicional, pode ser informado o desempenho da empresa em termos ambientais, 

f icando evidentes os impactos ambientais no desempenho da empresa em cada periodo, 

sua relagao com o resultado liquido, com o montante de vendas, com os ativos e os 

passivos, entre outras correlagoes possiveis. 

Dessa forma, percebe-se que as informagoes pertinentes ao desempenho ambiental das 

empresas podem ser evidenciadas no corpo das demonstragoes contabeis tradicionais, e 

assim, atender as necessidades dos usuarios das informagoes relativas aos impactos e 

preservagao ambiental, ja que estas afetam a continuidade das empresas e a qualidade de 

vida da sociedade. 

2.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.2 Relatorio da administragao 

O relatorio da administragao como componente das demonstragoes financeiras expressa a 

posigao da diregao da empresa, no que diz respeito as politicas postas em pratica ou que 

porventura venham a ser adotadas, ressaltando os pontos positivos, mas nao omitindo os 

pontos negativos decorrentes de politicas ambientais incorretas, assim como as provisoes 

correspondentes (PAIVA, 2009). 

Segundo Tinoco e Kraemer (2008, p. 270), no relatorio da administragao, que se ocupa em 

examinar e analisar a gestao recomenda-se incluir as seguintes informagoes: 

• As classes de questoes ambientais que se aplicam a empresa e seu 

ramo de atividades; 

• As medidas e programas formalmente estabelecidos pela empresa em 

relagao as medidas de protegao do meio ambiente; 
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• As melhoras introduzidas em grau de importancia desde que se 

adotaram as medidas nos ultimos anos; 

• As metas em materias de emissao de poluentes que a empresa tern 
fixado e o resultado alcancado; 

• O resultado alcancado pela empresa com as medidas de protegao do 
meio ambiente por imposigao legal; 

• Os efeitos financeiros e operacionais das medidas de protegao ao meio 

ambiente sobre os gastos de capital no atual exercicio e a previsao 

deles em exercicios futuros. 

De acordo com Choi e Mueller (1992, apud Paiva, 2009) apesar dos relatorios da 

administragao nao apresentarem muitas informagoes relacionadas ao meio ambiente, 

existem recomendagoes no sentido de que sejam incluidas nas descrigoes dos negocios da 

empresa. Por exemplo, informagoes sobre os efeitos materials de acordo com a legislagao 

em vigor, regulando as descargas de materials ou de outras maneiras relacionadas com a 

protegao do ambiente, ou ainda sobre gastos de capital, ganhos, ou a posigao competitiva 

da empresa. 

Dessa forma, o relatorio da administragao representa o instrumento utilizado pelos gestores 

para informar aos usuarios externos e acionistas o desempenho das suas estrategias, com 

relagao aos aspectos sociais e ambientais e aos fatos administrativos ocorridos no exercicio 

e as projegoes futuras da entidade, ressaltando os aspectos positivos e negativos das suas 

politicas. 

2.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.3 Notas explicativas 

A CVM determina que as companhias abertas devam evidenciar fatos em notas explicativas 

apenas quando for materialmente relevante e aplicavel a situagao, mesmo sendo uma 

exigencia legal. Ressalta que a responsabil idade da elaboragao das notas e da companhia e 

de sua administragao (PAIVA, 2009). 

Segundo Antunes (2000, apud Santos et.al., 2006), as notas explicativas sao informagoes 

sobre as demonstragoes contabeis para as pessoas interessadas, tais como, clientes 

internos e externos e para toda a comunidade. As notas explicativas ambientais nao sao 
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diferentes, apenas demonstram as informacoes sobre as demonstracoes contabeis 

ambientais e criterios adotados como: 

• Avaliagao dos estoques ambientais; 

• Formas de avaliacao e depreciagao, inclusive taxas utilizadas no exercicio; 

• Avaliacao do ativo diferido, destacando as bases utilizadas pela empresa 

para ativar os gastos ambientais; 

• Dfvidas relacionadas ao meio ambiente, informando inclusive o criterio 

contabil de apropriacao e; 

• Valor do lucro do exercicio destinado a sua utilizacao no meio ambiente. 

Destarte, as notas explicativas sao informacoes complementares as demonstracoes 

contabeis, necessarias para esclarecer a situagao patrimonial da entidade ou de valores 

relativos aos resultados do exercicio aos usuarios internos e externos. 

2.3.2 Relatorios complementares (nao obrigatorios) 

De carater intermitente e direcionado a todos os interessados em informagoes sobre as 

empresas, os relatorios complementares alternam-se em sua composigao, podendo ou nao 

apresentar l inguagem tecnica, mas permitindo um entendimento maior aos leigos, sao mais 

diretas, alem de que seu acesso e mais facil, e estao disponiveis em meio eletronico 

(PAIVA, 2009). 

Essas demonstragoes apresentam maior facilidade de leitura e acesso, alem de quadros, 

graficos e ilustragoes, proporcionando um maior entendimento a todos os interessados nas 

informagoes. Esses relatorios alternatives na maioria das vezes apresentam apenas os 

pontos positivos da empresa, reforgando assim a construgao de uma imagem positiva 

perante oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders. 

Para Paiva (2009, p. 61), apesar de evidenciarem grande parte das agoes da empresa 

relacionadas ao meio ambiente e praticas sociais, na maioria das vezes de forma qualitativa, 

tais relatorios apresentam alguns problemas conceituais, se analisados tecnicamente, como: 

• Nao ha uma periodicidade definida em tais divulgagoes, de modo que 

seus usuarios possam ter clareza de quando acessa-los; 

• Sua formatagao e intensidade das informagoes nao padronizadas; 
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• Nao ha clareza nos dados quantitativos, quando ha referenda a 

valores gastos com o meio ambiente, nao havendo evidenciacao da forma 

como foram empregados. 

Outros problemas referentes a evidenciagao das informacoes ambientais em relatorios ou 

demonstragoes complementares e a falta de comparabil idade entre os mesmos, devido a 

falta de normatizagao e padronizagao, alem disso, muitas vezes esses relatorios nao sao 

auditados, o que leva a certa incredibilidade por parte dos usuarios. 

Um dos fatores que tern influenciado muitas empresas a evidenciar voluntariamente as suas 

informagoes ambientais sao os diversos premios e o ranking de relatorios ambientais 

instituidos pelos orgaos ambientais. Os esquemas de premiagao para os melhores relatorios 

tern tido um efeito significativo na evolugao do conteudo dos relatorios ambientais (NOSSA, 

2002). 

De acordo com Paiva (2009) e Nossa (2002), as informagoes ambientais podem ser 

evidenciadas em relatorios complementares de maneira voluntaria, e geralmente 

apresentam apenas os aspectos positivos da empresa, fazendo com que sua imagem seja 

reforgada perante os consumidores e usuarios externos. 

Outro fator que tern feito com que as empresas evidenciem as informagoes ambientais 

espontaneamente em relatorios complementares encontra-se relacionado a pressao 

exercida pelos usuarios internos e externos, principaimente se a organizagao atua em 

atividades de alto impacto ambiental e a concorrencia das empresas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2.1 Balango social 

O balango social pode ser entendido, como uma complementagao ou ate como uma 

evolugao dos relatorios contabeis, considerando que este nasceu em virtude de uma 

demanda da sociedade com relagao as prestagoes de contas das organizagoes, exigindo 

que estas passassem a dar transparencia a sociedade de suas atividades, de suas relagoes 

sociais e do reflexo social de suas variagoes patrimoniais (ALBUQUERQUE et. al., 2009). 
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Danziger (1983, apud Tinoco, 2008), afirma que o balango social e um documento 

importante, espelho da situagao social na empresa. Para Tinoco (2008, p. 30), o balango 

social indica uma necessidade de gestao que deve servir de resposta a uma demanda de 

informagoes, com duplo objetivo: 

1. No piano legal, fornece um quadro de indicadores a um grupo social, 

que apos ter sido apenas um simples fator de produgao, encontra-se 

promovido como parceiro dos dirigentes da empresa. 

2. No piano de funcionamento da empresa, serve de instrumento de 

pilotagem no mesmo titulo que os relatorios financeiros. Os trabalhadores 

encontram-se assim associados a elaboragao e a execugao de uma politica 

que os liga ao principal dirigente. 

Ainda na otica de Tinoco (2008), o balango social tern por objetivo ser equitativo e 

comunicar informagao que satisfaga a necessidade de quern dela precisa. Essa e a missao 

da contabilidade, que tern o proposito de se reportar a informagao contabil, f inanceira, 

economica, social, fisica, de produtividade e de qualidade. 

O balango social contempla, tambem, uma serie de informagoes de carater qualitative, 

dentre as mais importantes, destacam-se as relativas a ecologia, em que se evidenciam os 

esforgos que as empresas vem realizando para nao afetar a fauna, a flora e a vida humana, 

vale dizer, as relagoes da entidade com o meio ambiente; ao treinamento e a formagao 

continuada dos trabalhadores; as condigoes de higiene e seguranga no emprego; as 

relagoes profissionais; as contribuigoes das entidades para a comunidade, explicitando a 

responsabilidade social e corporativa das organizagoes (TINOCO; KRAEMER, 2008). 

Nesse sentido, observa-se que o balango social e um demonstrativo de carater nao 

obrigatorio que evidencia as informagoes sociais, economicas e ambientais da entidade, 

servindo como uma prestagao de contas das agoes da empresa, para que assim a demanda 

de informagoes doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders seja atendida. 

Para Sucupira (2001, apud ALBUQUERQUE et. al., 2009) o conceito de balango social e 

dado como um documento publicado anualmente, reunindo um conjunto de informagoes 

sobre as atividades desenvolvidas por uma empresa, em promogao humana e social, 

dirigidas a seus empregados e a comunidade na qual esta inserida. 
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Dessa forma, entende-se que o balango social e um instrumento de gestao, ja que fornece 

informagoes uteis para tomada de decisao e serve tambem para que a sociedade possa 

avaliar o desempenho das entidades voltado para suas atividades e para as relagoes 

sociais. 

2.2.2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Balango de massa 

O balango de massa e uma equagao baseada no princfpio de que o que entra tera de sair 

ou ficar estocado, registrando toda a informagao sobre materias-primas e insumos utilizados 

e a correspondente quantidade de produtos, residuos e emissoes que saem do processo 

produtivo (TINOCO; KRAEMER, 2008). Esse balango tern o intuito de melhorar a eficiencia 

na gestao de insumos do processo produtivo, dentro da perspectiva economica, social e 

ambiental. 

Ainda na otica de Tinoco e Kraemer (2008), um balango de massa podera ser utilizado para 

um conjunto especifico de insumos e residuos de uma empresa, cujo objeto e o registro dos 

insumos utilizados na empresa. 

Segundo a Organizagao das Nagoes Unidas (ONU - 2001), os balangos de massas podem 

ser arranjados de forma a indicarem a quantidade de materia comprada que e efetivamente 

incorporada no produto final e a quantidade que e desperdigada como residuos e emissoes, 

Kquidas ou gasosas. O desenvolvimento do balango de massa e geralmente efetuado em 

quilogramas e acompanhado por balangos de energia em KW/h e balangos de agua em m 3 . 

Para Tinoco e Kraemer (2008), um balango de massa permite uma analise do processo de 

entradas/saidas do sistema de produgao, que envolve materias-primas, materias 

secundarias, embalagens; energia, agua; produtos; residuos, aguas residuais, emissoes 

atmosfericas. 

Dessa forma, um balango de massa e elaborado com o objetivo de registrar as informagoes 

referentes aos insumos e materias-primas utilizados no processo produtivo e tambem a 

quantidade de residuos, emissoes e produtos que saem desse processo. 
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2.2.2.3 Relatorio de sustentabilidade 

O relatorio de sustentabilidade e o instrumento de comunicagao do desempenho 

socioambiental e economico das entidades. Este relatorio e voluntario e as entidades podem 

elaborar seu proprio modelo ou seguir os modelos ja existentes, o mais conhecido e completo 

e o modelo de relatorio do Global Reporting Initiative (GRI). 

A GRI e uma organizagao nao govemamental internacional, com sede em Amsterda na 

Holanda, sua missao e desenvolver e disseminar globalmente diretrizes para a elaboragao de 

relatorios de sustentabilidade utilizadas voluntariamente por empresas do mundo todo 

(ALBUQUERQUE et. al., 2009). 

O objetivo da GRI consiste em elaborar e difundir as diretrizes para organizagao de relatorios 

de sustentabilidade aplicaveis global e voluntariamente pelas organizagoes, buscando 

transformar a elaboragao desses relatorios de sustentabilidade em uma rotina e conferir-lhes 

credibilidade como as demonstragoes financeiras em termos de comparabil idade, rigor e 

verificabilidade (TINOCO; KRAEMER, 2008). 

As diretrizes da GRI organizam o conceito de relatorio de sustentabilidade em termos de 

desempenho economico, ambiental e social, conhecido como triple bottom line, ou resultado 

t r ip le A sustentabilidade so pode ser alcangada por meio de um equilibrio entre as tres 

variaveis e sem o comprometimento da qualidade do desenvolvimento futuro. O desempenho 

economico deve abordar informagoes sobre o impacto economico direto em relagao aos 

clientes, fornecedores, funcionarios, investidores e setor publico. O desempenho ambiental 

retratara os impactos ambientais decorrentes do uso de materials, energia, agua, das 

emissoes e residuos, sobre a biodiversidade, fornecedores e servigos, transportes e 

adequagao a legislagao. O desempenho social abordara praticas trabalhistas no que tange a 

emprego, relagoes com funcionarios, saude, seguranga, treinamento, educagao, etc. 

(RIBEIRO; GASPARINO, 2006). 

Os relatorios de sustentabilidade devem confer os desempenhos economicos, sociais e 

ambientais da entidade (Quadro 3). De acordo com Tinoco e Kraemer (2008), alem dessas 

tres dimensoes, a GRI encoraja ainda as empresas a desenvolverem e incluirem em seus 

relatorios indicadores integrados de sustentabilidade que permitam avaliar o desempenho da 



50 

organizagao em relagao ao sistema global em que se insere ou que relacionam aspectos de 

duas dimensoes (ex.: aspectos ambientais e economicos). 

Quadro 3 - Vertente dos Relatorios de Sustentabilidade. 

VERTENTE ASPECTOS CONSIDERADOS 

Economica 

Inclui os gastos e beneficios, a produtividade do 

trabalho, a criagao de emprego, as despesas com 

servigos externos, em investigagao e desenvolvimento 

e os investimentos em educagao e outras formas de 

capital humano. 

Ambiental 
Abrange o impacto dos processos, produtos e servigos 

no ar, agua, solo, biodiversidade e saude humana. 

Social 

Envolve a saude e seguranga ocupacionais, a 

estabilidade do empregado, os direitos laborais, os 

direitos humanos e os salarios, bem como as 

condigoes de trabalho nas operagoes extemas. 

Fonte: Adaptado de Ribeiro (2010). 

Esses relatorios tern o intuito de apresentar informagoes claras sobre os impactos 

ambientais e sociais da empresa, proporcionando aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders informagoes confiaveis e 

relevantes que direcionem sua tomada de decisao. Alem disso, devem ser transparentes e 

compreensiveis facilitando a comparagao com os relatorios de outras entidades, e dessa 

forma garantir a credibilidade dos mesmos. Os relatorios de sustentabilidade devem 

demonstrar a relagao da empresa nas dimensoes economica, social e ambiental. 

2,2.2.4 Relatorio socio-ambiental 

O principal meio utilizado pelas empresas para divulgar as informagoes ambientais e o 

relatorio ambiental ou relatorio socioambiental, que e disponibilizado nos sites das proprias 

empresas. Contudo, os relatorios ambientais ou socioambientais nao possuem um padrao 

na sua divulgagao e falta informagao sobre a periodicidade com que sao divulgados e/ou 

atualizados em meio eletronico (MONTEIRO; FERREIRA, 2007). 

Relatorios ambientais, socioambientais, ou simplesmente suplementos ambientais, sao os 

meios que empresas adotam para descrever e divulgar informagoes pertinentes ao seu 

desempenho ambiental, compreendendo o fornecimento de dados auditados ou nao, 
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relativos aos eventos e impactos das atividades da empresa no meio ambiente, para todos 

os interessados nesse tipo de informagao, permitindo-os entender seu relacionamento com 

a empresa reportada (TINOCO e KRAEMER, 2006) 

Destarte, as empresas passaram a divulgar as informagoes ambientais em seus relatorios, 

devido a exigencia doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders por melhores niveis de informagoes para que 

subsidiassem suas decisoes e reduzissem o risco de seus investimentos. Assim, os 

relatorios ambientais sao os meios adotados pelas companhias para divulgar sobre o seu 

desempenho e os impactos ambientais. 

Estes relatorios divulgam predominantemente informagoes de natureza qualitativa e que ha 

uma tendencia a divulgar apenas agoes que a empresa tenha desenvolvido em prol do meio 

ambiente, ou seja, os relatorios destacam apenas os pontos positivos da relagao entre a 

empresa e o meio ambiente (principaimente, o relatorio ambiental), nao existindo quase 

nenhuma mengao relacionada aos aspectos negativos dessa relagao, tais como acidentes, 

descumprimento da legislagao ambiental, muitas, etc. (MONTEIRO; FERREIRA, 2007). 

Assim, ve-se que esses relatorios sao divulgados com o intuito de demonstrar a comunidade 

as agoes que as empresas desempenham em prol do meio ambiente e da sociedade e sao 

facilmente encontrados na Internet, no entanto, esses relatorios nao seguem um padrao na 

sua divulgagao e os usuarios nao tern clareza da periodicidade dessa divulgagao. As 

informagoes contidas nos relatorios socioambientais, na maioria das vezes apresentam-se 

de maneira qualitativa, demonstrando apenas as agoes positivas da empresa relacionadas 

ao meio ambiente. 
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3 A P R E S E N T A C A O E A N A L I S E D O S R E S U L T A D O S 

Apos a apresentagao dos conceitos concementes a contabilidade ambiental no marco 

teorico que serviram de base para a realizagao desta pesquisa, passou-se a analisar as 

informacoes obtidas a partir das demonstrag5es e relatorios contabeis das empresas em 

questao. 

Neste topico sera apresentada a relagao das empresas em estudo com o meio ambiente, 

demonstrando quais itens ambientais sao evidenciados e qual o meio utilizado para a 

divulgagao das informagoes ambientais. 

As empresas objeto desta investigagao foram a Suzano Papel e Celulose, Klabin, Irani 

Celulose, Cia Melhoramentos SP, Fibria e Santher, tendo em vista que estas possuem 

agoes negociadas na Bolsa de Valores de Sao Paulo (BOVESPA) e sao obrigadas pela 

Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) a apresentar e publicar suas demonstragoes 

contabeis. 

3.1 Itens Ambientais 

Iniciando a analise buscou-se primeiramente observar a evidenciagao dos itens ambientais 

nas empresas do segmento de Papel e Celulose que possuem agoes negociadas na 

BOVESPA no periodo de 2006 a 2010. 

A Tabela 1 mostra a frequencia de evidenciagao dos itens ambientais das seis empresas do 

segmento de papel e celulose objeto desta analise. Buscou-se com isso mostrar quais itens 

(ativo, passivo, custos, despesas e receitas) sao mais evidenciados. 

Tabela 01- Frequencia de Evidenciagao dos Itens Ambientais 

Quantidade de Evidenciagao 

ITENS | 2006 2007 2008 2009 2010 | TOTAL 

Ativo Ambiental 92 95 93 108 126 514 

Passivo Ambiental 18 18 18 29 24 107 

Custo Ambiental 24 28 27 39 39 157 

Despesa Ambiental 28 29 38 47 48 190 

Receita Ambiental 29 34 40 49 49 201 

TOTAL 191 204 216 272 286 1169 
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Ante ao exposto, observa-se que ha uma evolugao na divulgagao de itens ambientais no 

decorrer do periodo analisado e que o ativo ambiental e o item mais evidenciado pelas 

empresas do segmento de papel e celulose com um total de 514 sentengas o que equivale a 

43,97% do total dos itens divulgados, e corresponde aos bens e direitos adquiridos pelas 

empresas, no intuito de controlar, preservar e conservar o meio ambiente e que tern a 

capacidade de gerar beneficios economicos futuros. Dentre os itens relacionados ao ativo 

ambiental, observaram-se elementos relacionados ao florestamento e reflorestamento, 

investimentos ambientais, pesquisa e desenvolvimento de produtos ambientais, tecnologias 

ambientais, projetos de redugao de energia e agua, etc. 

Alem dos ativos ambientais, as empresas desse segmento buscaram evidenciar suas 

receitas ambientais, que alavancam resultados positivos atraves da redugao do consumo de 

energia e agua, reutilizagao e reciclagem de materials renovaveis, aproveitamento de 

biomassa e residuos ambientais, etc. 

Conforme mostra a tabela 1 as empresas pouco evidenciam seus passivos ambientais, 

tendo em vista que estes demonstram os aspectos negativos da empresas em seu 

relacionamento com o meio ambiente, como muitas e indenizagoes por danos ambientais e 

pelo nao cumprimento da legislagao, acidentes ambientais, etc. 

As empresas buscam mostrar em sua maioria apenas seu bom relacionamento com o meio 

ambiente, mostrando sua preocupagao em conservar e preservar areas de conservagao 

ambiental, em manter o equilibrio da biodiversidade, suas certificagoes e premios, 

programas de educagao ambiental, etc. Nenhuma empresa desse segmento evidenciou em 

suas demonstragoes ou relatorios elementos correspondentes a acidentes ambientais. 

Para maior entendimento do que foi supracitado faz-se necessario o detalhamento dos itens 

ambientais (ativo, passivo, custos e despesas e receitas) por empresas. A tabela 2 mostra 

quais elementos do ativo ambiental sao mais evidenciados pelas empresas em estudo. 

Conforme mostra a Tabela 2 os elementos ambientais mais evidenciados pelas empresas 

de papel e celulose no perfodo de 2006 a 2010 estao relacionados a investimentos 

ambientais, como conservagao e preservagao de areas ambientais, gestao ambiental, 

equipamentos ambientais e correspondem a 95 sentengas evidenciadas e a projetos e 

programas ambientais (educagao ambiental, desenvolvimento e monitoramento da fauna e 
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flora, expansao florestal, redugao de agua e energia, fomento florestal) com um total de 79 

sentengas. 

Tabela 2- Frequencia do Ativo Ambiental por Elemento 

Empresas de Papel e Celulose 

ATIVO AMBIENTAL Irani Melhor Fibria Klabin Santher Suzano TOTAL 

Florestamento e 10 05 05 10 00 05 35 
Reflorestamento 

Investimentos 21 09 20 18 00 27 95 
Ambientais 

Pesquisa ambiental 05 04 03 10 00 09 31 
Projetos e programas 25 04 06 22 00 22 79 
ambientais 

Reserva Florestal 09 04 06 06 00 10 35 
Tecnologia Ambiental 09 04 04 10 00 05 32 
Outros 65 15 22 48 00 57 207 

TOTAL 144 45 66 124 00 135 514 

As empresas que mais se destacaram na divulgagao de elementos que compoem seu 

patrimonio (ativo) foram a Irani Celulose com um total de 144 elementos, a Klabin com 124 e 

a Suzano com 135 sentengas. A Santher S/A nao divulgou informagoes ambientais em suas 

demonstragoes e relatorios. 

Na Tabela 3 podem ser visualizados os elementos do passivo ambiental mais evidenciado 

pelas empresas de papel e celulose. 

Tabela 3- Frequencia do Passivo Ambiental por Elemento 

Empresas de Papel e Celulose 

PASSIVO Irani Melhor Fibria Klabin Santher Suzano TOTAL 

AMBIENTAL 

Convenios ambientais 05 00 02 05 00 06 18 

Fornecedores 03 00 04 04 00 10 21 

ambientais 

Indenizagao por dano 

ambiental 

04 00 02 00 00 00 06 

Muitas ambientais 00 00 00 00 00 04 04 

Residuos nao toxicos 04 00 02 00 00 05 11 

Residuos para 05 00 02 10 00 04 21 

produgao de energia 

Residuos solidos 03 00 03 00 00 03 09 

Residuos toxicos 02 00 02 00 00 05 09 

Outros 02 00 01 02 00 03 08 

TOTAL 28 00 18 21 00 40 107 
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A Tabela 3 mostra que o passivo ambiental e o item divulgado em menor proporcao pelas 

empresas do segmento de papel de celulose com apenas107 sentengas, e que o elemento 

menos evidenciado com apenas 06 sentengas no decorrer do periodo de 2006 a 2010 

refere-se as muitas e indenizagoes por danos ambientais. A maioria das empresas nao 

divulga esse tipo de informagao em seus relatorios, na intengao de nao mostrar os impactos 

negativos causados a natureza atraves de suas atividades produtivas. 

As empresas Irani Celulose e a Suzano utilizam residuos florestais que antes eram 

depositados em aterros ou em locais improprios para a geragao de energia procurando 

diminuir os impactos ambientais e destacam seus fornecedores ambientais e convenios que 

na maioria sao produtores rurais da regiao que participam dos programas de fomento e 

parceria florestal. 

A Tabela 4 mostra quais elementos referentes aos custos e as despesas sao mais 

evidenciados pelas empresas do segmento de papel e celulose. 

Tabela 4- Frequencia dos Custos e Despesas Ambientais por Elemento 

CUSTO E DESPESA 

AMBIENTAIS 

Irani Melhor Fibria Klabin Santher Suzano TOTAL 

Certificagao Ambiental 09 03 06 10 00 10 38 

Custos com controle de 10 00 03 06 00 08 27 

emissao de residuos 

Custos com 05 01 03 01 00 05 15 

treinamento ambiental 

Custos com 10 05 05 10 00 07 37 

reflorestamento 

Despesa com 09 00 02 05 00 10 26 

tratamento de efluentes 

Despesa com 05 00 02 05 00 04 16 

recuperagao ambiental 

Desp. com protegao 09 01 03 08 00 08 29 

conservagao ambiental 

Despesa com 01 01 01 03 00 06 12 

tratamento de residuos 

Desenvolvimento de 10 02 02 10 00 10 34 

tecnologias limpas 

Gestao do meio 10 05 02 06 01 09 33 

ambiente 

Programas de 08 02 03 07 00 05 25 

educagao ambiental 

Outros 12 05 09 11 01 17 55 

TOTAL 98 25 41 82 2 99 347 

Analisando a Tabela 4, constata-se que as empresas se preocupam em evidenciar suas 

certificagoes e licenciamentos ambientais como a ISO 14001 que foca a gestao ambiental, 

ISO 9001 que trata de sistema, a FSC que e um certificado florestal que busca contribuir 
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para o uso adequado dos recursos naturais, totalizando 38 sentengas evidenciadas por 

essas empresas. 

Outras praticas ambientais que se destacaram foram os custos com areas para 

reflorestamento com 37 evidenciagoes, o desenvolvimento com tecnologias limpas para 

controlar e diminuir os impactos e as emissoes, gestao do meio ambiente e programas 

educacionais sobre o meio ambiente para colaboradores, comunidades e escolas atraves do 

plantio e distribuigao de mudas, coleta de residuos, etc. 

Observa-se que as empresas do segmento de papel e celulose que tern evidenciado mais 

itens ambientais relacionados a custos e despesas foram a Irani Celulose e a Suzano Papel 

e Celulose totalizando 86 e 82 sentengas respectivamente, equivalentes a 57,53% do total 

de itens. 

Os elementos mais evidenciados no item receitas ambientais pelas empresas em estudo 

podem ser visualizados na Tabela 5. 

Tabela 5 - Evidenciagao das Receitas Ambientais por Elementos 

Empresas de Papel e Celulose 

RECEITA 

AMBIENTAL 

Irani Melhor Fibria Klabin Santher Suzano TOTAL 

Aproveitamento de 09 00 04 07 00 10 30 

biomassa 

Aproveitamento de 05 00 02 01 00 10 18 

residuos ambientais 

Redugao do consumo 04 01 02 06 00 07 20 

de materias primas 

Redugao do consumo 10 00 03 10 00 10 33 

de energia 

Redugao do consumo 05 00 02 09 00 10 26 

de agua 

Reutilizagao de 06 00 04 06 00 06 22 

materias renovaveis 

Venda de subprodutos 02 00 00 00 00 01 03 

Venda de credito de 10 00 00 03 02 03 18 

carbono 

Outros 09 00 04 06 01 11 31 

TOTAL 60 01 21 48 03 68 201 

As receitas ambientais e um dos itens que chamam a atengao com 170 evidenciagoes de 

praticas ambientais, tendo em vista que as empresas procuram destacar que houve redugao 

do consumo de materias primas atraves da redugao de residuos destinados ao aterro 

industrial, redugao do consumo de agua e energia em sua produgao, o aproveitamento da 

integral da biomassa reduzindo a quantidade de residuos solidos, etc. 
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A Tabela 5 mostra que empresas como a Irani, Klabin, Santher e Suzano vendem creditos 

de carbono, os quais sao obtidos com o corte de emissao de gases que causam o efeito 

estufa, atendendo aos criterios do Protocolo de Kyoto. 

3.2 Instrumentos de Divulgagao Ambiental 

Apos a verificagao da evidenciagao dos itens ambientais, buscou-se observar e identificar 

em qual instrumento essas informagoes estava sendo divulgadas (BP, DRE, NE, RA e RS). 

Desta feita, observou-se que as empresas nao evidenciam itens ambientais junto as 

demonstragoes contabeis (Balango Patrimonial e Demonstragao do Resultado do Exercicio), 

mas sim em outros meios de evidenciagao produzidos pela contabilidade, como Notas 

Explicativas, Relatorio da Administragao e Relatorio de Sustentabilidade. 

Destarte, pode-se observar na Tabela 6 que o Relatorio de Sustentabilidade configura-se 

como o instrumento de divulgagao que apresenta o maior numero de informagoes 

ambientais. 

Tabela 6- Evidenciagao por instrumento de divulgagao das Empresas do 

Segmento de Papel e Celulose 

Instrumentos de Divulgagao 

ITENS BP DRE NE RA RS TOTAL 

Ativo Ambiental 00 00 176 118 219 513 

Passivo Ambiental 00 00 19 08 80 107 

Custo Ambiental 00 00 19 58 97 174 

Despesa Ambiental 00 00 06 72 113 191 

Receita Ambiental 00 00 06 56 122 184 

TOTAL 00 00 226 312 631 1169 

Observa-se que a maioria das empresas desse segmento utiliza o RS como meio de 

divulgagao de informagSes ambientais com um total de 631 sentengas que representa 

53,98% da evidenciagao de informagoes ambientais. Embora, seja de carater voluntario e 

suas informagoes sejam representadas em sua maioria de maneira qualitativa, o RS permite 

que as praticas ambientais sejam detalhadas de forma mais clara, informando aos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

stakeholders as medidas tomadas em prol do desenvolvimento sustentavel, bem como seus 

objetivos e metas futuras. 



58 

Ressalta-se que o Relatorio da Administragao e o instrumento utilizado pelos gestores que 

serve como meio de comunicagao entre os usuarios internos e externos sobre o 

desempenho estrategico da empresa, bem como de informar seus desempenhos 

ambientais. Dessa forma, o RA vem sendo utilizado para a divulgagao de itens ambientais e 

representou 26,69% das informagoes de cunho ambiental. 

Quanto as Notas Explicativas, nestas foram evidenciados 226 sentengas que equivale a 

19,33% das praticas ambientais das empresas, permitindo o esclarecimento das 

informagoes contidas nas demonstragoes contabeis aos usuarios internos e externos. 

Desta feita, observou-se que a divulgagao das informagoes ambientais pelas empresas em 

estudo nao apresentam uniformizagao e dessa forma dificulta a comparagao entre as 

demonstragoes e relatorios, ja que nao ha padronizagao na evidenciagao de elementos 

ambientais. 

A Santher S/A e a Melhor SP pouco evidenciaram itens ambientais no RA e NE e nao 

publicaram o Relatorio de Sustentabilidade nos periodos analisados, em contrapartida em 

seuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sites proprios na pagina inicial possui um item exclusivo tratando sobre a 

responsabilidade ambiental praticada, porem essas informagoes nao foram consideradas ja 

que o objeto de analise desta pesquisa eram as demonstragoes contabeis e os relatorios 

(BP, DRE, NE, RA e RS). 
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4 C O N S I D E R A C O E S F I N A I S E R E C O M E N D A C O E S 

Devido a pressao da sociedade e do govemo, a responsabilidade ambiental passou a ser 

alvo de constantes discussoes. As empresas consideradas os principals causadores da 

degradacao do meio ambiente, passaram a implementar a responsabilidade socioambiental 

como estrategia de negocio, adotando praticas e condutas ambientalmente corretas em 

suas atividades produtivas, o que por sua vez promove uma imagem positiva da empresa na 

avaliacao doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders. 

Diante disso, o objetivo desta pesquisa consistiu em analisar se as empresas do segmento 

de papel e celulose consideradas de alto impacto ambiental, evidenciam informagoes 

ambientais em suas demonstragoes e relatorios contabeis. 

Contudo, verificou-se atraves da analise, que as empresas desse segmento evidenciam 

informagoes ambientais em se tratando de ativos, passivos, custos e despesas e receitas. 

Para tanto, constatou-se que as demonstragoes contabeis (BP e DRE) nao apresentam em 

sua conjuntura itens relacionados as informagoes ambientais, uma vez que nao especificam 

as contas ambientais das demais. No entanto, o Relatorio de Sustentabilidade e rico em 

informagoes de natureza ambiental, detalhando as praticas ambientais e metas futuras das 

empresas. 

O Relatorio de Sustentabilidade abarcou 53,98% dos itens ambientais, configurando-se 

como o instrumento com maior numero de evidenciagao de praticas ambientais. Ve-se 

tambem, que as empresas vem divulgando suas informagoes ambientais em outros meios, 

como no Relatorio da Administragao e Notas Explicativas, objetivando fornecer informagoes 

relevantes ao seu desempenho e relacionamento com a natureza e sociedade. 

A pesquisa mostrou que as empresas desse segmento vem evoluindo no tocante de 

evidenciagao ambiental no decorrer dos periodos de 2006 a 2010, demonstrando 

preocupagao com os impactos do seu processo produtivo no meio ambiente. Isso e um fator 

positivo, ja que induz outras empresas a tambem publicarem esse tipo de informagao e nao 

perderem competitividade no mercado. No entanto, muitas empresas ainda resistem em 

divulgar essas informagdes por varios motivos como, alto custo para expor essas 

informagoes, nao obrigatoriedade, sigilo nas estrategias da empresas, etc. 



60 

Constatou-se que a empresa Suzano Papel e Celulose e a entidade que mais tern 

evidenciado itens ambientais, totalizando 254 evidenciagoes de elementos referentes a 

relagao da empresa com o meio ambiente. E que o item mais evidenciado pelas empresas e 

o ativo ambiental, com um total de 514 sentengas. 

Observou-se tambem, que apesar das empresas do segmento de papel e celulose divulgar 

suas praticas ambientais voluntariamente e em sua maioria junto ao RS, esses relatorios 

sao extensos e apresentam informagoes de maneira qualitativa e nao-monetaria o que 

acaba dificultando a comparabil idade entre empresas, nesse sentido muito se tern a evoluir 

na divulgagao de informagoes ambientais, de maneira que proporcionem transparencia, 

qualidade e veracidade aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders. 

As empresas nao apresentam um modelo de padronizagao na divulgagao de informagoes, 

de maneira a permitir a comparagao entre estas, embora algumas sigam as diretrizes da 

GRI na elaboragao de seus relatorios como e o caso da Suzano e Irani Celulose, alem 

disso, as empresas procuram divulgar apenas seus aspectos positivos, dando maior enfase 

a investimentos em areas e unidades de conservagao ambiental, certificagoes e premios 

ambientais, programas e projetos de educagao e fomento florestal, etc. Estes relatorios sao 

facilmente encontrados nos sites das empresas e sao de facil compreensao, o que permite o 

entendimento dos diversos leitores. 

As conclusoes deste estudo buscam contribuir para um maior entendimento sobre o tema 

reportado, informando aos usuarios da informagao contabil as praticas de evidenciagao 

ambiental e o comportamento das empresas para com o meio ambiente. Sugere-se para 

pesquisas futuras a continuidade de investigagoes em evidenciagao ambiental de forma a 

analisar o nivel de padronizagao dessas informagoes e ainda se estas primam pelas 

caracteristicas qualitativas da informagao contabil. 
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A P E N D I C E (A) - Instrumento de coleta 

BALANCO PATRIMONIAL, DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO, NOTA 

EXPLICATIVA, 

RELATORIO DA ADMINISTRAGAO, RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE 

EMPRESA; 

ATtVO 2006 2007 2008 2009 2010 

Amortizagao Acumulada Ambiental 

Creditos por Acessoria Ambiental 

Depreciagao Acumulada Ambiental 

Desenvolvimento de Produtos Ambientais 

Equipamentos Ambientais 

Estoque de Insumos Ambientais 

Estoque de Materias- Primas Ambientais 

Estoque de Produtos Acabados 

Estoque de Produtos em Processo 

Estoque de Produtos Reciclados e Subprodutos 

Exaustao Acumulada Ambiental 

Florestamento e Reflorestamento 

Investimento em Areas de Conservagao Ambiental 

Investimento em Gestao Ambiental 

Investimento em Unidades Ambientais 

Obras e Instalacoes Ambientais 

Pesquisas Ambientais 

Projetos de Gestao Ambiental 

Projetos de Redugao de energia 

Projetos para Utilizagao/Reutilizagao de Agua 

Reserva Florestal 

Tecnologia Ambiental 

Treinamento Ambiental 

TOTAL 

PASSIVO 2006 2007 2008 2009 2010 

Acidentes Ambientais 

Convenios Ambientais 

Financiamentos Ambientais 

Fornecedores Ambientais 

Obrigagoes com Indenizagoes por Danos Ambientais 
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Obrigagoes Com Muitas por Danos Ambientais 

Obrigagoes com Impostos Verdes 

Residuos nao toxicos 

Residuos para produgao de energia 

Residuos solidos 

Residuos toxicos 

Administragao de dejetos 

2006 2007 2008 2009 2010 

Certificacao Ambiental 

Custos ou obrigagoes de prevengao 

Custos com controle de emissao de residuos 

Custos e muitas legais 

Custos com recuperagao de areas degradadas 

Custos com treinamento ambiental 

Entradas de recursos naturais 

Gastos com reflorestamento 

DESPESAS 

Auditoria Ambiental 

2006 2007 2008 2009 2010 

Despesas com tratamento de efluentes 

Despesas com muitas e indenizagdes 

Despesas como programa de educagao ambiental 

Despesas com recuperagao ambiental 

Despesas com protegao/conservagao ambiental 

Despesas com tratamentos de residuos 

Desenvolvimento de tecnologias mais limpas 

Gestao do Meio Ambiente 

Secruros Ambientais 

RECEITAS AMBIENTAIS 

Aproveitamento de biomassa 

2006 2007 2008 2009 2010 

Aproveitamento de residuos ambientais 

Receita de aproveitamento de gases e calor 

Redugao do consumo de materias-primas 

Redugao do consumo de energia 

Redugao do consumo de agua 

Reutilizagao e Reciclaqem de materials renovaveis 

Venda de produtos reciclados 
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Venda de subprodutos 

Venda de biomassa 

Venda de residuos 

TOTAL 


