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RESUMO 

Este estudd consistiu em verificar a existencia e o grau de desenvolvimento da 
aplicabilidade de ac6es ambientais nas duas maiores industrias de sabao da cidade de 
Sousa/PB. Em um nivel mais detalhado, delineou as evidencias do uso da 
Contabilidade Ambiental, averiguou os projetos ambientais desenvolvidos e sua 
aplicabilidade nessas empresas. Inicialmente foi feilo um levantamento bibliografico 
sobre a tematica exposta. O estudo multicasos compreendeu duas empresas da cidade 
de Sousa, estado da Paraiba. Os dados fbram coletdo'bs dtraves de entrevistas e 
aplicasao de uhr ques t iona l junto ad fUnciohKHb da empresa pesquisada. Os 
resultados do estudo apontaram que as empresas pesquisadas possuem acoes 
ambientais significa'tivas para preservacao, cdhtrdle e reducao de impactos que possam 
ser causados ao meio ambiente, embora n io aplicarem a Contabilidade Ambiental 
como tal erti sua gestio. 

Palavras-cha*ve: Contabilidade Ahlbiental. Ac6es ambientais. Gestao Ambiental. 



ABSTRACT 

This study it consisted of verifying the existence and the degree of development 
of the applicability of ambient actions in the two bigger soap industries of the city of 
Sousa/PB. In a detailed level more, it delineated the evidences of the use of the Ambient 
Accounting; e inquired the developed ambient projects developed and its applicability in 
these enterprises. Initially a displayed bibliographical survey on the thematic one was 
made. The study multicases it understood two enterprises of the city of Sousa, state of 
the Paralba. Os given had been collected through interviews and application of a 
questionnaire next to the employee of the searched enterprises. The results of the study 
had pointed that the searched enterprises possess significant ambient actions for 
preservation, control and reduction of impacts that can be caused to the environment, 
even so not to apply the Ambient Accounting as such in its management. 

Key - Words: Ambient accounting; Ambient actions; Ambient management. 
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1 INTRODUCAO 

A consciencia quanto ao meio ambiente e aos problemas que nele ocorrem, atualmente, 

tern sido objeto de discussao em todo mundo, por parte dos varios segmentos da sociedade, 

sejam eles governamentais, empresariais ou sociais, fazendo com que as empresas sintam-se 

pressionadas pela sociedade, por nao respeitarem o meio ambiente. Assim, as empresas estao 

adotando politicas de preservacao, controle e recuperacao do meio ambiente, a fim de garantir a 

sua longevidade. 

Essas empresas estao cada vez mais preocupadas na melhoria da qualidade de vida, e 

por consequencia, vem desempenhando um trabalho no intuito de corrigir os danos outrora ja 

causados. A questao ambiental nao deve ser vista apenas sob a otica de poluir ou nao poluir, 

mas tambem no que concerne ao meio economico e social. As pessoas devem conscientizar^se 

de que e possivel melhorar a condicao de vida de cada individuo, produzir lucros, sem 

comprometer o acesso das geracoes futuras aos recursos naturais. 

A preservacao em si envolve outros desafios a serem quebrados. Um produto que e 

produzido sob custos extremamente altos, sem interferencia no meio ambiente, pode torna-los 

caro, e consequentemente, inacessivel as condicoes economicas do consumidor final, tornando-

o nao competitivo. E isso pode acarretar uma cadeia de problemas para a empresa que o detem. 

como desemprego de varias pessoas, podendo a empresa chegar ate a falencia por falta de 

competit ividade no mercado. 

Uma saida para que houvesse a reducao de grandes impactos ambientais, foram as 

restricoes legais. Atraves dessas medidas, evitaram-se outros grandes impactos, como uma 

maior destruicao da camada de ozonio, emissao de gases poluentes na atmosfera, crescimento 

do lixo urbano desordenado, e tantas outras, 

A questao ambiental vem sendo encarada como um dos grandes desafios que o mundo 

dos negocios enfrenta, pois trata da expioracao do ambiente natural pelo homem, em conflito 

com o progresso economico e o equilibrio do planeta. As pessoas costumam ver a necessidade 

de sobrevivencia do planeta como sendo de medio e longo prazo. entretanto, a sobrevivencia 

das empresas, do ponto de vista do empresario, dos detentores do capital, como sendo em curto 

prazo e Ihe e de mais interesse. 
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E perceptivel, e de grande relevancia, observar que tudo que ocorre no meio ambiente 

interferem no resultado economico das empresas, entretanto ainda e prematura como 

exatamente quantificar esses efeitos, pois os instrumentos existentes, ainda sao insuficientes 

para permitir uma tomada de decisao consistente. 

Conforme ludicibus (2000), a Contabil idade e concebida como um sistema de 

informagoes formal e estruturado. A fim de atingir esses fins, ela necessita de um corpo de 

conceitos e de uma metodologia que possam representar os eventos econbmicos ocorridos nas 

empresas. A questao ambiental vem tendo uma elevada relevancia, pois os eventos que 

ocorrem recebem interferencias de variaveis, que ate algum tempo nao mereciam destaque. 

Portanto, faz-se necessario observar ate que ponto a Contabil idade esta preparada para atuar 

nesse mundo atualmente imposto as empresas e a sociedade em geral. 

A Contabil idade como ciencia, apresenta condicoes, atraves de registro e controle, de 

contribuir de forma positiva na protegao ambiental, com dados econbmicos e financeiros 

resultantes das interacoes de empresas que utilizam a exploragao do meio ambiente, nao 

podendo ficara merce dos problemas ecoldgicos, buscando meios para resolve-los ou ameniza-

los. 

As mais variaveis reformulagoes, so serao possiveis se houver primeiramente uma 

mudanga de consciencia social e politica. Embora que investimentos em agoes ecologicamente 

corretas nao tragam solugoes para graves problemas, as socials, estas agoes geram 

positividade para a sociedade, pelo menos na nao continuidade de agoes destrutivas ao meio 

ambiente. 

De acordo com Souza (1993 apud KRAEMER, 2002), as estrategias de marketing 

ecologico, adotadas pela maioria das empresas, visam a melhoria de imagem tanto da 

empresa quanto de seus produtos, atraves da criagao de novos produtos verdes e de agoes 

voltadas pela protegao ambiental. D e s s e m o d o , o gerenciamento ambiental passa a ser um 

fator estrategico que a alta admimstragao das organizagoes deve analisar,Nesse contexto, a 

Contabil idade, responsavel pela comunicagao entre a empresa e a sociedade, deve evidenciar 

as medidas adotadas e os resultados alcangados pela empresa no processo de protegao do 

meio ambiente. 



1.1 TEMA E P R O B L E M A 

Andrade e Carvalho (2000), ressaltam que a preservagao do meio ambiente, revelou-

se como um dos fatores mais importantes da decada de 90. Assim, as empresas comegaram a 

perceber que se fazia necessario alcancar a sustentabil idade, a fim de obter maior lucratividade 

nos seus negocios. 

As grandes empresas passaram a perceber o cuidado com o meio ambiente, nao 

apenas como protecionismo, mas como sendo uma fungao administrativa. Assim, a 

Contabil idade como principal sistema de informagao formal das empresas nao poderia 

desconhecer tal realidade, sendo impelida a abordar estas questoes com maior amplitude no 

qual atualmente e considerada como uma de suas ramificagoes. a Contabil idade Ambiental. 

A Contabi l idade, nos ultimos anos do seculo que terminou, foi diretamente 

atingida por modif icacoes de base. O consagrado objeto desta ciencia, ou seja, 

a r iqueza das celulas sociais passou, inst int ivamente, por uma ampliacao 

indagativa. Rompeu-se a barreira do ambiente interno das empresas e 

instituicoes e passou-se a buscar conexoes com fatos de maior amplitude. Tal 

rompimento, todavia, exigiu mudancas de metodos cientif icos e de oticas de 

observacao para que pudesse, inclusive, utilizar racionalmente os progressos e 

atender com maior adequacao as novas necessidades das empresas e 

instituicoes. (SA, 2002, p.48). 

A partir deste contexto, podemos definir Contabil idade Ambiental , como o registro do 

patrimonio ambiental (bens, direitos e obrigagoes ambientais) de determinada entidade, e suas 

respectivas mutacoes, expressos monetariamente. 

Cada vez mais, a sociedade exige a informagao. As questoes ambientais estao 

presentes em varios meios de comunicagao, que as propagam em todo mundo e a 

contabilidade nao pode ficar inerte a esta realidade. 

O mercado, a cada dia, esta mais competit ivo, impondo as empresas uma maior 

preocupagao com o controle dos impactos que elas causam. Os Sistemas de Gestao Ambiental 

(SGA) vem sendo grande aliado as empresas que buscam esse controle. 

A Gestao Ambiental inclui uma serie de atividades que devem ser administradas: 

formular estrategias de administragao do meio ambiente, assegurar que a empresa esteja em 

conformidade com as leis ambientais, implementar programas de prevengao a poluigao, gerir 
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instrumentos de correcao de danos causados ao meio ambiente, alem de monitorar o programs 

ambiental da empresa. 

No que concerne a Gestao Ambiental, Kraemer (2002) diz que: 

Gestao ambiental e o sistema que inclui a estrutura organizat ional , atividades 

de planejamento, responsabi l idades, praticas, procedimentos, processos e 

recursos para desenvolver. implementar, atingir, analisar cnt icamente e manter 

a polit ica ambiental. E a forma pela qual a organizacao se mobil iza, interna e 

externamente para a conquista da qual idade ambiental desejada, Ela consiste 

em um conjunto de medidas que visam ter controle sobre o impacto ambiental 

de uma atividade. 

Entretanto, a Contabil idade Ambiental , e um ramo da Ciencia Contabil bastante novo, 

ainda tem-se inumeras duvidas, principalmente em quais necessidades ela pode atingir como 

sendo importante ferramenta de informagao e como divulgar tais informagoes relativas ao meio 

ambiente, bem como seus impactos. 

Os residuos industriais, produzidos em varios estagios, em termos tanto de 

composigao como de volume, variam em fungao das praticas de consumo e metodos de 

produgao. As principals preocupagoes estao voltadas para o que podem acarretar para a saude 

humana e sobre o meio ambiente. A poluigao industrial e particularmente preocupante, pois 

quando incorretamente gerenciada, torna-se uma grave ameaga ao meio ambiente. confinando 

o cuidado nao apenas as industrias de grande porte, mas tambem as de pequeno e medio ou 

apenas as industrias que sao inseridas em distritos industrials das grandes cidades, mas a 

todas que estao diretamente ligadas ao meio natural, sejam elas localizadas em qualquer parte 

do territorio brasileiro. 

O residuo industrial especif icadamente da industria de sabao, e um dos maiores 

responsaveis pela agressao fatal ao ambiente.Nele estao incluidos produtos quimicos, metais e 

solventes quimicos que ameagam os ciclos naturais onde sao despejados. O perigo esta no 

solo, na agua e no ar. 

Assim, devido a extensa gama de assuntos que o tema envolve, particularmente as 

informagoes inerentes e de responsabil idade da Contabil idade Ambiental . faz - se necessario 

um estudo mais detalhado de como esta o desenvolvimento da mesma nas empresas. O 

presente trabalho fundamenta-se na segumte questao: Qual o grau de existencia e 

desenvolvimento da aplicabilidade de agoes ambientais nas duas maiores industrias de sabao 

da cidade de S o u s a / P B 7 
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1.2 JUSTIF ICATIVA DO E S T U D O 

A questao ambiental vem se tornando, cada vez mais, um assunto plausivet entre as 

empresas, especialmente entre os executivos. A globalizagao dos negocios, a educacao 

ambiental apresentada nas escolas, a conscientizacao da sociedade, permite prever a 

exigencia futura que farao sobre a preservacao do meio ambiente e a contabil idade nao pode 

desconhecer esta realidade. 

As empresas buscam a ligacao entre resultados econbmicos e estrategicos a fim de 

que possam atingir o conceito de excelencia ambiental, trazendo consigo, vantagem 

competitiva. Os dez passos para a excelencia ambiental, segundo Donaire (1999,p.50 apud 

KRAEMER, 2002, p.70), sao os seguintes: 

1- Desenvolva e publique uma polit ica ambiental ; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2- Estabeleea metas e continue a avaliar os ganhos; 

3- Defina claramente as responsabi l idades ambientais de cada uma das areas e 

do pessoal administrat ivo (linha de acessoria); 

4 - Divulgue interna e externamente a polit ica, os objetivos e metas e as 

responsabi l idades; 

5- Obtenha recursos adequados; 

6- Eduque e treine seu pessoal e informe os consumidores e a comunidade; 

7- Acompanhe a situacao ambiental da empresa e faca auditorias e relatorios; 

8- Acompanhe a evolucao da discursao sobre a questao ambiental ; 

9- Contr ibua para os programas ambientais da comunidade e invista em pesquisa 

e desenvolv imento aplicado a area ambiental ; 

10- Ajude a concil iar os diferentes interesses existentes entre todos os envolvidos; 

empresa, consumidores, comunidade. acionistas etc. 

O primeiro questionamento que vem a tona da questao ambiental do ponto de vista 

empresarial, e sobre o aspecto economico. Tem-se a ideia de que qualquer operacionalizagao 

em relacao a variavel ambiental ha acrescimo nas despesas e consequentemente acrescimo 

no valor do produto final. 

Segundo Tinoco (2004) a introducao de praticas ambientais, pode trazer vantagens 

competitivas para o ambiente e para a organizagao, como: a redugao de custos por meio de 

eficiencia de processos, redugao de consumos, minimizagao do tratamento de residuos e 

efluentes e diminuigao de premios de seguros, multas etc. 

No que concerne ao objetivo da Contabil idade Ambiental, Bergamini Junior (1999, p.3) 

diz que: "A Contabil idade Ambiental tern o objetivo de registrar as transagoes da empresa que 
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impactam o meio ambiente e os efeitos das mesmas que afetam, ou deveriam afetar, a posicao 

economica e financeira dos negocios da empresa". 

Muito tern discutido sobre como a Contabil idade deve abordar as contas ambientais 

em seus relatorios e algumas iniciativas tern sido divulgadas. Beets e Souther (1999), Bergamini 

Junior (2000), O' Dwyer (2001), Nossa (2002) e Paiva (2003) defendem a necessidade de 

padronizacao dos relatorios divulgados pelas empresas Argumentam tambem que somente 

dessa forma serao possiveis a comparagao e a analise mais apuradas da performance de cada 

empresa ou setor, alem de garantir a credibilidade nos relatorios. 

Em termos praticos,foram analisadas duas industrias de sabao da cidade de 

Sousa/PB, levando em consideracao a contribuicao do aumento da poluicao ambiental que as 

mesmas acarretam e seus subsidios para amenizagao e erradicacao dos problemas causados . 

Espera-se que esta pesquisa oferega reforco para que o contador atue de forma ativa, neste 

processo de planejamento, avaliacao e controle das questoes ambientais, registrando e 

divulgando as medidas adotadas e os resultados alcangados. Como contribuigao teorica, busca-

se relacionar o proposto na bibliografia pertinente as praticas de desenvolvimento da 

Contabil idade Ambiental , voltadas a agoes ambientalmente corretas em empresas da cidade de 

Sousa/PB.' 

1.3 O B J E T I V O S 

Objetivo Geral 

Fachin (2002 apud BEUREN, 2006) expoe que os objetivos representam o fim que o 

trabalho monografico se propoe atingir, que e da uma resposta ao problema formulado. Em 

outras palavras, os objetivos indicam o resultado que se pretende atingir ao final da pesquisa. 

Normalmente, consti tuem-se em agoes propostas para responder a questao que representa o 

problema. 

Neste sentido, o objetivo geral do presente trabalho esta em verificar a existencia e o 

grau de desenvolvimento da aplicabilidade de agoes ambientais nas duas maiores industrias de 

sabao da cidade de Sousa/PB. 

Objetivos Especif icos: 
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Beuren (2006, p. 65) afirma que "os objetivos especif icos devem descrever agoes 

pormenorizadas, aspectos especif icos para alcancar o objetivo geral estabelecido", Assim, tem-

se como objetivos especif icos: 

• Identificar evidencias da existencia da Contabil idade Ambiental nas empresas: 

• Constatar agoes e projetos ambientais que sao gerados a partir da conscientizagao 

da questao ambiental; 

• Determinar as agoes e sua aplicabilidade no ambiente interno e externo das 

empresas. 

1.4 P R O C E D I M E N T O S M E T O D O L O G I C O S 

1.4.1 Natureza da P e s q u i s a 

A abordagem da pesquisa e qualitativa. Richardson (1999, p.80) menciona que: "Os 

estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de 

determinado problema, analisar a interagao de certas variaveis, compreender e classificar 

processos dinamicos vividos por grupos sociais". 

Assim, o estudo reconhece uma serie de diversidade e complexidade nos fenomenos 

sociais a partir das percepgoes dos atores sociais. 

1.4.2 C lass i f i cacao da Pesqu isa 

1.4.2.1 Quanto aos fins 

Gil (1999) destaca que a pesquisa exploratoria e desenvolvida no sentido de 

proporcionar uma visao geral acerca de determinado fato, Portanto, esse tipo de pesquisa e 

realizado, sobretudo, quando o tema escolhido e pouco explorado e torna-se dificil formular 

hipoteses precisas e operacionalizaveis, Segundo Gil (1999, p.34), estudos exploratorios "tern 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais 

explicito ou construir hipoteses". Assim, esta pesquisa e exploratoria. Foi dividido em duas 

etapas: pesquisa em fontes secundarias e estudo de caso. A pesquisa em fontes secundarias 

ocorreu por meio de uma revisao bibliografica sobre o tema. E o estudo de caso compreendeu 

um universo de duas industrias de sabao da cidade de Sousa - PB. 
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E tambem descritiva, visto que Gil (1999) ressalta que a pesquisa descritiva tern como 

principal objetivo descrever caracteristicas de determmada populacao ou fenomeno ou o 

estabelecimento de relacoes entre as variaveis. Uma de suas caracteristicas mais significativas 

esta na utilizagao de tecnicas padronizadas de coletas de dados, 

1.4.2.2 Quanto aos meios 

Esta pesquisa e bibliografica, pois Oliveira (1999, p.119), explica que a pesquisa 

bibliografica tern por finalidade conhecer as diferentes formas de contribuicao cientifica que se 

realizaram sobre determinado assunto ou fenomeno. Gil(1999) explica que a pesquisa 

bibliografica e desenvolvida mediante material ja elaborado, principalmente livros e artigos 

cientificos. 

E tambem concentrado na pesquisa um estudo de caso. Yin (2002, p.21 apud 

BEUREN 2006, p.84) observa que ele. 

Permite uma investigagao para se preservar as caracter ist icas holisticas e 

significativas dos eventos da vida real - tais como ciclos de vida individuals, 

processos organizacionais, administrat ivos, mudancas ocorridas em regioes 

urbanas, relacoes internacionais e a maturacao de alguns setores. 

Assim, foi feito um estudo multicaso em duas industrias de sabao da cidade de Sousa, 

sob direcionamento de um questionario, seguido de entrevista, no qual foram respondidas as 

questoes formuladas. 

1.4.3 Area de atuacao da pesqu isa 

Gil (1999) define populacao ou universo como o conjunto de elementos que possuem 

determinadas caracteristicas. Assim, a area de atuacao deste estudo compreendeu as duas 

maiores industrias de sabao da cidade de Sousa/PB. 

1.4.4 Coleta de dados 

Os dados coletados para a pesquisa foram de dois tipos: de fontes primarias e de fontes 

secundarias. De acordo com Martins (1990, p.45), "os dados e informagoes coletados em 

publicagoes sao denominados dados secundarios e, portanto exigem a identificagao precisa da 
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fonte". Martins (1990, p.48) destaca que "os dados primarios sao aqueles obtidos diretamente 

com o informante atraves de instrumentos (questionarios ou entrevistas)". 

Portanto os dados primarios do referido estudo foram obtidos por meio de 

entrevistas,realizadas com o apoio de um questionario no periodo de quinze aos dezenove dias 

do mes de maio de 2008. Por sua vez, os dados secundarios foram colhidos por meios de 

pesquisa em livros, revistas, periodicos, artigos, leis, alem de documentos relacionados ao tema 

pesquisado. 

1.4.5 Anal ise dos Dados 

A analise dos dados utiliza-se tecnicas de analise de conteudo e documental. Os dados 

primarios foram transcritos com base nas respostas do questionario que serviu de roteiro para a 

entrevista. As respostas foram analisadas por meio da tecnica de analise de conteudo. Bardin 

(1977, p.30 apud TRIVINOS, 1987, p. 160) define a analise de conteudo como: 

Um conjunto de tecnicas de analise das comunicacoes, visando, por 

procedimentos sistematicos e objetivos de descricao do conteudo das 

mensagens, obter indicadores quantitat ivos ou nao, que permitam a inferencia 

de conhecimentos relativos as condicoes de produeao /recepcao variaveis 

inferidas das mensagens. 

Para os dados secundarios foi utilizada a analise documental que conforme Richardson 

(1999), consiste em uma serie de operacoes que visam estudar um ou varios documentos para 

descobrir as circunstancias sociais e economicas com as quais podem estar relacionados. 

Portanto, o estudo e do tipo exploratorio e descritivo, de natureza qualitativa , realizado 

por meio de um estudo multicaso. 

1.5 O R G A N I Z A C A O DO T R A B A L H O 

Levando-se em consideracao o problema a ser pesquisado e os objetivos tragados, o 

estudo foi dividido em quatro capitulos. No primeiro capitulo apresenta-se uma abordagem geral 

sobre o tema proposto do presente estudo, explicitando o problema de pesquisa, os objetivos, a 

justificativa, a metodologia e a estrutura do trabalho. 

O segundo capitulo contem a revisao bibliografica para dar suporte ao estudo. 

Inicialmente faz uma referencia ao conceito de contabil idade, sua origem e evolugao, seguida 
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das origens das causas ambientais, contextualizando com a ongem da Contabil idade Ambiental 

e o enfoque da gestao ambiental. 

O terceiro capitulo apresenta a descrigao e analise dos dados. Inicialmente e mostrado o 

perfil das empresas selecionadas, ou seja, a Jose Mendes Pires (Sabao Kiusa) e a Industria de 

Sabao Haley Ltda. Em seguida as evidencias do uso da Contabil idade Ambiental nas empresas 

questionadas, e suas agoes e projetos ambientais desenvolvidos. 

O quarto e ultimo capitulo apresentam as conclusoes do estudo decorrentes da analise 

dos dados coletados nas empresas questionadas, alem das recomendagoes para futuros 

trabalhos que venham existir sobre o tema pesquisado. 



2 F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

Este capitulo contem a revisao bibliografica que fundamenta este estudo. Contudo, os 

referenciais iniciam-se com uma visao geral da contabil idade sob aspectos conceituais, 

historicos e evolutivos; as origens das causas ambientais; a Contabil idade e o Meio Ambiente; a 

Contabil idade Ambiental ; o enfoque da Gestao Empresarial e a Evidenciacao Ambiental e 

relatorios de Gestao Ambiental. 

2.1 CONTABILIDADE: 

2.1.1 CONCEITOS 

A Contabil idade conhecida como uma ciencia social que exerce o registro das 

operacoes financeiras, economicas e patrimoniais das instituicoes, sejam elas voltadas ou nao 

para fins lucrativos. Para Marion (2005, p. 26), "a Contabil idade e o instrumento que fornece o 

maximo de informagoes uteis para a tomada de decisoes dentro e fora da empresa". 

Ja Paton (1990 apud Carvalho, 2003, p. 21) considers: 

Contabi l idade e o corpo de principios e o mecanismo tecnico por meio do qual 

os elementos econbmicos de uma determinada organizacao sao classif icados, 

registrados e per iodicamente apresentados e interpretados, com o escopo de 

prover ao seu efetivo controle e a sua eficiencia. 

Franco (2002, p.77) diz que: 

A Contabi l idade e a ciencia que estuda e pratica, controla e interpreta os fatos 

ocorr idos no patnmdnio das entidades, mediante o registro, a demonstracao 

exposit iva e a revelacao desses fatos, com o fim de oferecer informagoes sobre 

a composicao do patr imonio, suas vanacoes e o resultado economico 

decorrente da gestao da riqueza economica. 

No meio empresarial, o uso da Contabil idade, busca promover aos usuarios, as 

informagoes pertinentes aos aspectos economicos, financeiros e suas mutagoes, 

compreendendo registros, demonstragoes, analises, diagnosticos expressos em forma de 

relatorios, pareceres, tabelas, planilhas etc. 
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2.1.2 ORIGEM E EVOLUCAO 

Para que se possa compreender a contabilidade atualmente, faz - s e necessario uma 

abordagem que vai de suas origens e sua respectiva evolugao. 

O fato de o homem nao saber escrever a mais de 15 mil anos atras, o fez utiliza-se de 

tecnicas que o f izessem registrar o que praticava durante o dia, ou seja, o homem cagava ou 

apanhava algum fruto durante o dia e apos fazia os registros pintados em paredes, de forma 

artistica. Entendendo-se que nascia dai a necessidade de controle da entidade. 

Segundo Sa (1997, p. 21), 

O mais antigo documento dessa epoca que se conhece parece ser o que nos 

apresenta Figuier. Foi encontrado na gruta D' Aur ignac, no departamento de 

Haute Garone, na Franca; uma lamina de osso de rena, contendo sulcos que 

indicam quant idade, 

A Contabil idade iniciou-se por volta de 6.000 anos a . C , dando inicio na Sumeria, Elao, 

Egito etc, a qual era registrada atraves de pinturas feitos em paredes de cavernas e tabuletas 

de argila, como levantamento fisico feito dos bens. A epoca correta em que se iniciou a historia 

da Contabil idade nao da para precisar, pois nao a provas concretas para provar o seu 

surgimento. Por isso da divergencia de alguns autores com relacao ao inicio. 

Uma das arcaicas de Ur contem um inventario de cabras; algumas tabuletas de 

Fara tern como objeto de escrita os cereals e alguns outros diversos elementos 

Entre as quais se dedicam aos varios objetos encontrados ha as que se referem 

a: animais de carga destinados tambem ao cultivo da terra, divisao de terras 

alugadas, contas de pagamentos, contas dos inventarios dos animais, contas 

de entradas e saida de metais e utensil ios, contas dos bens consumidos ou 

sacri f icados etc. Tais tabuletas, a fim de evitar adul teracoes, ja t inham o "selo 

de sigilo" do templo, alcancando-se desta forma, mais uma fase de evolucao no 

controle e mais um progresso nas administracoes. (SA, 1995, p. 237-238). 

Ha mais de 6.000 anos atras o comercio ja era de grande relevancia, o controle da igreja 

sobre o Estado ja era grande e poderoso, dai denvando fatos que precisaria de registro e 

consequentemente de uma escrita contabil, 

Atraves do surgimento do papiro, no Egito, a contabil idade passou a ter registros em 

livros contabeis, dando um grande impulso no seu desenvolvimento. Na epoca, a contabilidade 

limitava-se apenas a seus registros e normas, entretanto ja se buscava o seu desenvolvimento, 

pois ja estava sendo ensinado nas escolas juntamente com calculos matematicos. 



Segundo Zanluca (2000), podemos resumir a evolugao da ciencia contabil da seguinte 

forma: 

CONTABIL IDADE DO MUNDO ANTIGO - per iodo que se inicia com as 

primeiras civi l izacoes e vai ate 1202 da Era Crista, quando apareceu o Liber 

Abaci , da autoria Leonardo Fibonaci, o Pisano, 

CONTABIL IDADE DO MUNDO MEDIEVAL - per iodo que vai de 1202 da Era 

Crista ate 1494, quando apareceu o Tratactus de Comput is et Scripturis 

(Contabi l idade por Partidas Dobradas) de Frei Luca Paciolo, publicado em 

1494, enfat izando que a teoria contabil do debito e do credito corresponde a 

teoria dos numeros positivos e negativos, obra que contribuiu para inserir a 

contabi l idade entre os ramos do conhecimento humano. 

CONTABIL IDADE DO MUNDO M O D E R N O - per iodo que vai de 1494 ate 1840, 

com o aparecimento da Obra "La Contabil i ta Appl icatta alle Amministrazioni 

Private e Pubbliche", da autoria de Franscesco Villa, premiada pelo govemo da 

Austr ia. Obra marcante na historia da Contabi l idade. 

CONTABIL IDADE DO MUNDO CIENTIFICO - periodo que se inicia em 1840 e 

continua ate os dias de hoje. 

No periodo antigo, a Contabil idade ja era praticada sob aspectos quantitativos aplicados 

aos rebanhos e outros bens, posteriormente, o homem buscou meios mais eficazes de conta-

los, utilizando-se de gravagoes e outros metodos auxiliares. A palavra "Conta" e designada 

justamente dessa epoca em que separavam os animais segundo sua natureza, o qual designa 

o agrupamento de itens de mesma especie. Assim, evolui-se com a duplicagao de documentos, 

os registros tornaram-se diarios, agrupando-se varios periodos, o que lembra o diario, o 

balancete mensal e o balango anual. 

No periodo medieval os estudiosos buscavam maiores conhecimentos comerciais e 

financeiros, o mundo passava por uma fase de varias descobertas e invengoes, o comercio 

exterior comegava a progredir, surgindo a necessidade do livro-caixa que registrava os 

recebimentos e pagamentos em dinheiro, utilizando, mesmo de forma introdutoria, a relagao de 

debito e credito, que representava os direitos e obrigagoes das pessoas. Assim, veio o advento 

do capitalismo, que surgia com todo vapor, diminuindo o trabalho escravo e aumentando o 

trabalho assalariado, gerando acumulo de capital, fazendo com que pela primeira vez no seculo 

XIII aparecesse a conta "Capital", representando o valor dos recursos injectados nas 

companhias pela familia proprietaria. O Metodo das Partidas Dobradas originou-se na Italia, o 

que implicou no surgimento do livro de Contabil idade de Custos. 
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No periodo moderno, a contabil idade teve sua contribuicao no sentido de contabilizar as 

inumeras riquezas que o mundo novo apresentava. 

No que concerne a tecnica contabil, Zanluca (2000) diz que: 

A introducao da tecnica contabil nos negocios privados foi uma contribuicao de 

comerciantes italianos do sec. XIII. Os emprest imos a empresas comerciais e 

os investimentos em dinheiro determinaram o desenvolv imento de escritas 

especiais que refletissem os interesses dos credores e investidores e, ao 

mesmo tempo, fossem uteis aos comerciantes, em suas relacoes com os 

consumidores e os empregados. 

O inicio da fase moderna e marcado pelo surgimento da obra de Frei Luca Pacioli, o 

qual escreveu "Tratactus de Computis et Scripturis" (Contabil idade por Partidas Dobradas), 

publicado em 1494, enfatizando que a teoria contabil do debito e do credito corresponde a 

teoria dos numeros positivos e negativos. O livro orientava aos comerciantes como praticar a 

contabilidade, como fazer inventarios, descrevia sobre livros mercantis etc. Embora seja 

conhecido como o pai da contabilidade, Pacioli nao foi o criador do Metodo das Partidas 

Dobradas, o qual ja existia na Italia. Sobre o Metodo das Partidas Dobradas, Frei Luca Pacioli 

explicou o seguinte, que: 

"Per", mediante o qual se reconhece o devedor; 

"A", pelo qual se reconhece o credor, 

Explicou que primeiro deve vir o devedor e, por conseguinte o credor, pratica que 

usamos ate hoje. 

No periodo cientifico, destacavam-se dois grandes autores consagrados da epoca: 

Francisco Villa, escritor milanes, contabilista publico e Fabio Besta, escritor veneziano. Embora 

ja tivesse sido inventada a calculadora, a ciencia contabil ainda se confundia com a ciencia da 

Administracao, e o patrimonio era defendido como um direito, pelos segmentos juridicos. 

Francisco Villa extrapolou os conceitos de contabilidade, mas foi Fabio Besta que, pela primeira 

vez em 1923, conceituou o patrimonio como objeto da contabil idade, o que chamou a atencao 

que a contabil idade e muito mais do que registro, mas, um instrumento basico de gestao. 

Entretanto, apos o declinio consideravel das escolas europeias, surgem as escolas norte 

- americana ou tambem chamada escola anglo-saxonica, nao apenas devido as suas grandes 

influencias economicas, mas, sobretudo sob o aspecto serio dos orgaos. Todos os interessados 
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na contabil idade uniam esforgos para o desenvolvimento da ciencia, como: escolas, 

universidades, governos, associacdes de contadores e diversos outros orgaos. 

Esta epoca cientif ica apresenta-nos outra faceta de grande interesse na Historia 

da Contabi l idade - a fase da Historia das Doutnnas Contabeis, em sua forma de 

aparecer, evoluir, derivar ou extinguir. Atualmente o progresso cientif ico da 

Contabi l idade e deveras extraordinario, cont inuando a sua historia a possuir 

paginas bri lhantes, escritas por valorosos mestres,(SA, 1995, p. 240). 

2.1.3 CONTABILIDADE NO BRASIL 

Da mesma forma como no mundo a contabilidade no Brasil surgiu como necessidade de 

registro e controle da evolugao tecnologica. Tiveram algumas datas significativas: 

• 1808 - Publicagao de um alvara obrigando aos Contadores Gerais da Real 

Fazenda a aplicarem o metodo das partidas dobradas na escrituragao 

mercantil. 

• 1850 - Codigo Comercial, onde instituiu a obrigatoriedade da escrituragao 

contabil e da elaboragao anual das demonstragoes do Balango Geral. 

• 1856 - Criagao do Instituto Comercial do Rio de Janeiro, responsavel pela 

formagao profissional brasileira. 

• 1880 - Publicagao do Manual Mercantil de Veridiano de Carvalo, no qual 

consolidou o uso das partidas dobradas. 

O Decreto n° 20.158/1931, organizou o ensino em comercial e regulamentou a profissao 

de Contador, mas somente em 1945, que a contabil idade foi insenda como carreira 

universitaria, atraves da criagao das faculdades de Ciencias Contabeis. 

Entretanto, no dia 27 de maio de 1946, que a profissao contabil adquiriu sua 

consolidagao definitiva, atraves da assinatura do Decreto Lei n° 9.295 que ate hoje e o 

documento legal que disciplina o exercicio da profissao. Segundo o Decreto, os Contabilistas 

sao profissionais habilitados como Contadores ou Tecnicos de Contabil idade. Tambem criou o 

Conselho Federal de Contabil idade (CFC) e os Conselhos Regionais de Contabil idade(CRC), 

estes, subordinados ao CFC. 
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Referente as atribuicoes profissionais, o art. 25 do Decreto Lei n° 9.295 define os 

trabalhos tecnicos em contabil idade em: 

Art. 25 Sao considerados trabalhos tecnicos de contabi l idade: 

a) organizacao e execugao de servicos de contabi l idade em geral; 

b) escrituragao dos livros de contabi l idade obrigatorios, bem como de todos os 

necessarios no conjunto da organizagao contabil e levantamento dos 

respectivos balangos e demonstragoes; 

c) pericias judiciais ou extrajudiciais, revisao de balangos e de contas em geral, 

verif icagao de haveres, revisao permanente ou periodica de escritas, 

regulagoes judiciais ou extrajudiciais de avarias grossas ou comuns, assistencia 

aos Conselhos Fiscais das sociedades anonimas e quaisquer outras atribuigoes 

de natureza tecnica conferidas por lei aos profissionais de contabil idade. 

(Servigos exclusivos do Bacharel em Ciencias Contabeis). 

No decorrer dos anos, foram aplicados varias leis, resolugoes e decretos que 

contribuiram de forma significativa para o fortalecimento da classe contabil no Brasil, como e o 

caso da Lei n° 6.206 de 1975, que regulamenta a identidade das carteiras expedidas pelos 

orgaos fiscalizadores da profissao contabil e a resolugao n° 853/99 que instituiu o Exame de 

Suficiencia para obtengao do Registro Profissional em CRC, que comprova a obtengao de 

conhecimentos medios referentes ao curso de bacharelado em Ciencias Contabeis e no curso 

de tecnico em contabil idade. 

Atualmente, seguimos as tendencias Norte-Americanas, voltados a iniciagoes cientificas, 

desenvolvidas no meio de um mundo globalizado que necessita de informagoes uteis e em 

tempo real. 

A Legislagao Comercial , que ate a antiga Lei da Sociedade por Agoes, era de 

inspiragao europeia (com tragos marcantes brasileiros na classificagao dos 

balangos das S.A.), passa a adotar uma filosofia ni t idamente norte-amencana. 

( lUDiCIBUS, 2003, p. 35). 

2.2 ORIGENS DAS CAUSAS AMBIENTAIS 

Desde os primordios antepassados do homem, ele vem destruindo a 

natureza.Inicialmente sua a g i o restringia-se apenas a interferencia em algumas cadeias 

alimentares, em cagar alguns animais e colher alguns vegetais para o seu consumo. 

Com o passar do tempo, ha aproximadamente 10.000 a.C, com a revolugao agricola, o 

impacto sobre a natureza comegou a aumentar gradativamente, devido a derrubada das 

florestas para pratica da agricultura e pecuaria e tambem para o consumo da lenha.,Dai entao 
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ja se fazia notorio alguns impactos causados pelo homem como: a extincao de alguns animais e 

vegetais, a erosao no solo como consequencia de praticas agricolas improprias, poluicao do ar, 

devido a queima de florestas para pratica da agricultura e tambem a poluicao do solo e da agua, 

por excesso de materia organica. 

Com o advento da Revolucao Agricola, comecaram a surgir as primeiras cidades, 

passando a populacao a crescer em ritmo acelerado. posteriormente estagnando e so apos a 

Revolucao Industrial, voltando a crescente aceleracao outrora antecedida. 

Chegada a Revolugao Industrial, os impactos ambientais agora ja nao eram mais 

provocavam desequil ibrios localizados, mas em esfera global, 

E perceptivel que o homem ao longo do seu processo historico, vem provocando a 

degradacao do meio ambiente, decorrendo do uso inadequado do mesmo a fim de obter 

recursos para produzir os bens e servigos necessarios a especie humana, A globalizacao 

desses problemas engendrou numa gama de discussoes a respeito deste fato no mundo inteiro. 

O aumento do consumo de energia, agua, minerals e elementos da biodiversidade 

resultantes do progresso e da tecnologia vem causando serios problemas ambientais, como a 

poluicao da agua e do ar, a contaminacao e o desgaste do solo, o desaparecimento de 

especies animais e vegetais e as mudancas climaticas, o qual surgiram varias propostas de 

politicas ambientais para tentar reverter esse quadro, dentre elas destacam-se: o consumo 

verde, consciente, etico e responsavel ou sustentavel. 

Com a chegada do processo de industrializagao, o uso irresponsavel do meio ambiente 

tornou-se mais frequente. As pessoas comecaram a consumir mais em detrimento das 

economias capitalistas modernas, passando a receber uma conotagao negativa, sendo objeto 

de varias criticas. 

A Agenda 21 deixa clara a preocupagao com o impacto ambiental de diferentes estilos 

de vida e padroes de consumo: 

Enquanto a pobreza tern como resultado determmados tipos de pressao 

ambiental , as principals causas da deterioragao ininterrupta do meio ambiente 

mundial sao os padroes insustentaveis de consumo e produgao, especialmente 

nos paises industrial izados. Motivo de seria preocupagao, tais padroes de 

consumo e produgao provocam o agravamento da pobreza e dos 

desequi l ibr ios. (Capitulo 4 da Agenda 21). 
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E perceptivel que o homem, esta inserido no meio em que vive, tornando-o integrante 

desta fragil cadeia que sustenta a vida do planeta, precisando dele para a sua sobrevivencia e 

para a sobrevivencia de milhares de especies dos ecossistemas, sobrevindo a constante 

necessidade de se rediscutir o modelo de desenvolvimento, consumo, desigual distribuicao de 

riqueza e padrao tecnologico existente no mundo atual. 

Devido a crescente industrializacao e globalizacao da economia, muitas empresas se 

sentiram obrigadas ou nao a exercerem urn relativo grau de degradacao ambiental, a fim de 

atender o mercado e a sociedade nele inserida. Dai, diante de diversos fatos que ocorreram e 

continuam ocorrendo, as pessoas necessitavam de explicacoes convincentes por parte dessas 

empresas em relacao ao impacto que elas ocasionavam no meio ambiente. 

Sao inumeros os impactos ambientais causados pelo homem, dentre eles podemos 

destacar alguns retratados nas figuras abaixo: 

FIGURA 1 - Mineracao e Garimpo no Carajas(Para) FIGURA 2- Erosao genetica no meio rural. 
Fonte: Renata Falzoni Fonte: Renata Falzoni 
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FIGURA 3 - Poluicao Atmosferica FIGURA 4 - Poluicao Aquatica 
Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA WWW.notapositiva.com Fonte: br.geocities.com 

FIGURA 5 - Queimadas 
Fonte: www.cnpm.embrapa.br 

A tragedia acontecida no Alaska/USA, com o vazamento de oleo no mar provocado 

pela empresa de petroleo Exxon, teve grande repercussao mundial como tambem, o ocorrido 

na India, com a empresa Unions Carbide, cuja tragedia resultou em centenas de mortes, com 

vazamento de gases, e, em decorrencia, as acoes da empresa despencaram nas Bolsas de 

http://WWW.notapositiva.com
http://br.geocities.com
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Valores, inclusive porque as familias afetadas pela desgraca deveriam ser indenizadas, 

Tambem neste caso, o impacto foi sentido no preco das agoes. 

Nos dois casos, percebeu-se que ambas as empresas nao faziam em suas 

demonstragdes contabeis, tanto no Balango Patrimonial, quanto em Notas Explicativas, 

qualquer mengao aos provaveis riscos que elas estavam incorrendo com a poluigao do meio 

ambiente e a consequente necessidade de indenizar pessoas ou governos, ou ainda, com 

gastos de recuperagao ambiental pelos danos causados por atividades de sua 

responsabil idade. Alem destes fatos, podem ser citados outros aqui no Brasil, como: o 

derramamento de oleo na Bala de Guanabara no Rio de Janeiro, a derrubada da floresta 

amazonica em 17% de sua totalidade, entre outros, 

Desses fatos, resultaram preocupagoes, principalmente nas empresas de auditoria, que 

deveriam atestar se as demonstragoes contabeis estavam de acordo com os principios de 

Contabil idade e com a legislagao vigente, mas que, ate aquele momento, nao abordavam, em 

suas analises, as contingencias relativas ao meio ambiente. 

2.3 A CONTABILIDADE E O MEIO AMBIENTE 

Com o desenrolar do processo produtivo das empresas e a consequente degradagao 

ambiental por parte delas, viu-se a necessidade de informar com maior clareza a populagao, 

como esses impactos estavam sendo geridos, controlados e evitados. A pressao exercida pela 

sociedade vem aumentando a cada dia, sobre as empresas que nao respeitam o meio 

ambiente. Assim, as empresas estao sendo obrigadas a adotarem uma politica de controle, 

preservagao e recuperagao ambiental. 

A contabil idade entendida como um instrumento de informagao da situagao e evolugao 

patrimonial, economica e financeira de determinada empresa, deve incluir em seus relatorios 

patrimoniais, todos os dados concernentes ao meio ambiente para conhecimento de seus 

usuarios externos, ajudando-os no tocante a tomada de decisoes. Por sua vez, o Contador 

deve participar ativamente neste processo de planejamento, avaliagao e controle das questoes 

ambientais, registrando e divulgando as medidas adotadas e os resultados alcangados. 
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Sob este aspecto, a informagao abrangeria os invest imentos realizados, sejam 

em nivel de aquisigao de bens permanentes, despesas do exercicio em curso 

ou obrigagoes contraidas em prol do meio ambiente, como tambem as medidas 

empreendidas para recuperagao e preservagao do mesmo; assim, a 

Contabi l idade estaria cumprindo sua fungao social ao refletir as agoes da 

empresa que visem a estes objetivos. (RIBEIRO, 1992, p. 64) 

Assim, o Contador ficando a merce desse processo, estaria f icando omisso de sua maior 

responsabil idade, que e fornecer informagao aos mais diversos usuarios. Ribeiro (1992, p.69) 

menciona que "os Contadores, como os demais cidadaos e profissionais (engenheiros, 

economistas, advogados, medicos e outros) tern a responsabil idade de contribuir para 

solucionar os problemas ambientais". Menciona ainda que estas responsabil idades e 

capacidades podem ser divididas em tres categorias: "determinagao de custos (com 

consideragao especial para os custos sociais); servigos de gerencia; e servigos de informagao". 

Surgiu entao uma nova especializagao da Contabil idade, a Contabil idade Ambiental, que 

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

efeitos das mesmas que afetam a posigao economics e financeira dos negocios da empresa. 

De acordo com Paiva (2006 apud MEDEIROS, 2007), a Contabil idade Ambiental pode 

ser entendida como a atividade de identificagao de dados e de registro de eventos ambientais, 

processamento e geragao de informagoes que subsidiem o usuano como parametro em suas 

tomadas de decisoes. 

Texeira (2000, p. 3), afirma que: 

A Contabi l idade do Meio Ambiente tern crescido de importancia para as 

empresas em geral, porque a disponibi l idade ou escassez de recursos naturais 

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

polit ico e social em todo o mundo. 

A Contabil idade Ambiental auxilia na elaboragao do planejamento estrategico, servindo 

de parametro no gerenciamento de atividades-alvo, fornecendo informagoes externas 

relacionadas a essas atividades. Tambem vem sendo usada para melhoria de imagem 

mercadologica e, por conseguinte gerar um ciclo de lucros "sustentaveis". Atraves dela pode -

se identificar, estimar, alocar, administrar, e reduzir os custos ambientais da empresa. 

De acordo com Tinoco e Kraemer (2004, pag. 63), no que se refere a Contabil idade 

Ambiental: 
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Uma pesquisa realizada em 1994 por Willits e Giuntini, citada por Eugenio 

(2002), junto as 125 maiores companhias americana concluiu que apenas 1 1 % 

delas t inham suas polit icas ambientais atreladas a Contabi l idade Ambiental 

especif ica, o que sugere que os compromissos contabeis ambientais ainda 

encontram-se no inicio de um longo caminho a percorrer. 

2.3,1 Ativos Ambientais 

De acordo com ludicibus (1997), o postulado da continuidade, atraves de seu 

enunciado, permite compreender a entidade como um empreendimento em andamento, 

entendimento importante para as expectativas de resultados no decorrer das atividades 

economicas. Em decorrencia deste entendimento ha uma tendencia entre os contadores de se 

preferir que os ativos sejam avaliados a valores de entrada, de acordo com sua potencialidade 

implicita de geracao de beneficios futuros. Este raciocinio denva da premissa de que a entidade 

adquire ativos, agrega valor a estes ativos, para depois, atraves do mercado, obter a 

recompensa objetiva pelo seu esforgo. 

Porem, nem todos os autores concordam que na continuidade deve-se avaliar a valores 

de entrada. ludicibus (1997) defende uma avaliacao a valores de saida, pois empresas em 

operacao vendem seus ativos, de forma ordenada, etapa por etapa, seguindo o curso natural 

da duragao do empreendimento. De fato todo empreendimento nasce, tern sua ascensao e 

caminha para a morte e nao ha como identificar, exatamente, o momento em que o declinio se 

inicia. Sob este prisma, entre o ponto em que se inicia o declinio e o ponto em que e 

identificado como fatidico, estar-se-ia avaliando ativos a valores de entrada, e nao de saida. 

Para Tinoco e Kraemer (2004, p. 176), os ativos ambientais: 

Sao os bens adquir idos pela companhia que tern como finalidade controle, 

preservacao e recuperagao do meio ambiente,Se os gastos ambientais podem 

ser enquadrados nos criterios de reconhecimento de um Ativo. devem ser 

classif icados 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 

Portanto, ativos ambientais sao todos os bens da empresa que visam a preservagao, 

protegao e recuperagao ambiental. Devem ser segregados em linha a parte no Balango 
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Patrimonial, conforme. Martins e De Luca (1994, p.26). para permitir ao usuario melhor avaliagao 

das agoes ambientais da empresa. Citam como ativos ambientais, os estoques, o imobilizado, o 

diferido e a provisao para desvalorizagao. 

a) Estoques 

Sao os insumos em almoxarifado adicionaveis ao processo produtivo para eliminar, 

reduzir, controlar os niveis de emissao de residuos, ou materials para recuperagao ou reparos 

de ambientes afetados. 

b) Imobilizado 

Compreende os investimentos realizados na aquisigao de bens que viabilizam a 

redugao de residuos poluentes durante o processo de obtengao de receitas e cuja 

vida util se prolongue alem do termino do exercicio social, como, por exemplo: maquinas, 

equipamentos, instalagoes. 

c) Diferido-

Diz respeito aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no longo 

prazo, quando estes puderem ser claramente relacionados com receitas futuras de periodos 

especificos. 

d) Provisao para Desvalorizagao 

Ribeiro (1992) refere que os ativos tangiveis e intangiveis, particular-mente os nao-

monetarios, estao sujeitos a agao ambiental. Consequentemente, seus valores podem sofrer 

alteragoes por ganho ou perda do valor economico. alterando o real potencial economico da 

empresa. Portanto, para qualquer elemento do ativo tangivel que tenha a extingao de sua vida 

iitil acelerada ou a direta redugao de seu valor economico, no caso de terrenos ou estoques, em 

fungao de alteragoes do meio ambiente, deveria ser constituida, de forma segregada, uma 
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conta de provisao para registrar sua desvalorizagao, evidenciando-se nas notas explicativas sua 

origem e natureza. 

Ainda segundo Tinoco e Kraemer (2004, p. 176), os Ativos Ambientais "sao os bens 

adquiridos pela companhia que tern como finalidade controle, preservagao e recuperagao do 

meio ambiente" 

Assim, o Ativo Ambiental pode ser entendido como os gastos ambientais registrados 

como parte integral de certo ativo ou como uma parte do Ativo e amortizado durante o periodo 

corrente e os futuros, porque satisfazem os criterios para reconhecimento como ativos. Pose-se 

destacar como ativos ambientais, os recursos aplicados em atividades de controle da poluigao e 

tecnologias para preservagao e diminuigao dos impactos ambientais, considerando-se que as 

caracteristicas desses ativos variam de uma empresa para outra, devido a processos 

operacionais distintos da atividade economics, 

2.3.1.1 Goodwil l 

Goodwil l e definido por Ribeiro (2002, apud KRAEMER, 1992), como a diferenga entre o 

valor atual da empresa como um todo, em termos de capacidade de geragao de lucros futuros, 

e o valor economico dos seus ativos. Retrata o potencial economico da empresa nao registrado 

pela Contabil idade, mas seria incluido no prego em uma negociagao de venda. 

Ela mostra que o Goodwil l podera ser formado a partir da expectativa de lucros acima do 

normal esperado a partir de clientes, fornecedores, empregados, localidade, comunidade, entre 

outros. 

De acordo com Hendriksen e Van Breda (1999), outro argumento e o de que lucros 

subestimados sao menos perigosos para a empresa do que os superestimados. Em outras 

palavras, e melhor apresentar uma informagao pessimists e, posteriormente, vir a ganhar do 

que apresentsr uma informagao otimista que posteriormente poders nao ser confirmsds no 

mercado, mcorrendo-se em perdas. Sendo assim. esta-se, na verdade, svaliando riscos. A 

avaliagao de risco e subjetiva e por isto mesmo, de forms indevida, elegeu-se o contador como 

o que ests em melhor posigao para tal. 
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Contudo, os bens podem ter seus valores econbmicos alterados em fungao do tempo e 

comportamento da empresa, no que se refere ao meio ambiente, ou pela agao deste sobre a 

mesma. 

2.3.2 Passivos Ambientais 

Segundo Tinoco (2004), no Brasil, a literatura que envolve o Passivo Ambiental ainda e 

recente e incipiente. Os passivos ambientais normalmente sao contingencias formadas em 

longo periodo, sendo despercebidos as vezes pela administracao da propria empresa. 

Os Passivos Ambientais, conforme Ribeiro e Gratao (2000 apud TINOCO, 2004), 

ficaram amplamente conhecidos pela sua conotacao mais negativa, ou seja, as empresas que 

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

vultosas quantias a titulo de indenizacao a terceiros, de multas e para a recuperagao de areas 

danificadas. Ribeiro (1997, p. 97) afirma que "passivos sao obrigagoes que exigem a 

entrega de ativos ou prestagao de servigos em um momento futuro, em decorrencia de 

transagoes passadas ou presentes". 

Um passivo ambiental deve ser reconhecido, conforme Bergamini Junior (1999), quando 

existe uma obrigagao por parte da empresa que incorreu em um custo ambiental ainda nao-

desembolsado, desde que atenda ao criterio de reconhecimento como uma obrigagao. Portanto, 

esse tipo de passivo e definido como sendo uma obrigagao presente da empresa que surgiu de 

eventos passados. 

a) Despesas do exercicio atual 

Registra os passivos ambientais que resultam em despesas (insumos ou servigos 

necessarios a realizagao do processo de recuperagao, totalmente consumidos), devem ser 

contabilizados em contrapartida a uma conta de resultado a medida que o fato gerador ocorre. 

b) Resultados de exercicios antenores 

O passivo ambiental podera decorrer de eventos passados. Tratando-se de fatos 

geradores ocorridos em exercicios antenores e que nao possa ser atribuido a fatos 
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subsequentes (recuperagao de areas poluidas, por exempio), Ribeiro (1992) diz que a 

contrapartida dos ajustes tambem deveria ser feita diretamente a conta de Resultados do 

exercicio em curso, dado que os Resultados de exercicios anteriores so devem ser alterados 

em fungao de mudanca de criterio contabil ou da retificacao de erro imputavel a determinados 

exercicios anteriores. 

Tanto nas despesas do exercicio atual, como nos resultados de exercicios anteriores, os 

passivos ambientais deveriam ser estimados, nao havendo elementos para determinar seus 

valores precisos, hipoteses em que as provisoes contabeis seriam constituidas. 

Estudos tecnicos devem ser feitos abrangendo as caracteristicas originals, estado atual 

e localizacao geografica da area afetada. A empresa poderia proceder a um levantamento do 

montante de gastos a realizar, elaborando um piano de viabilizagao para execugao do 

empreendimento, sendo estes reconhecidos por meio de provisoes contabeis as exigibilidades 

envolvidas. 

Essas exigibil idades venficadas na realizagao de estudos necessarios a recuperagao 

e/ou protegao ambiental, de acordo com Ribeiro (1992, p. 115), sao reconhecidas, em alguns 

casos, a medida que tais estudos comegam a apresentar seus primeiros resultados, dados a 

constatagao das responsabil idades a serem cumpridas. 

Na maiona dos casos, essas exigibilidades sao reconhecidas somente no ato da 

efetivagao dos gastos. Tais gastos, de acordo com os Principios Contabeis e suas respectivas 

exigibilidades, deveriam ser contabil izados no mesmo periodo que seria registrada a receita 

decorrente, podendo, dessa forma, confrontar as receitas e despesas no mesmo periodo 

contabil. 

c) Ativos permanentes que geram passivos ambientais 

Os bens adquiridos, que sao classificados no ativo permanente. podem originar passivo 

ambiental, em contrapartida a um ativo ambiental. Isto pode acontecer segundo Ribeiro (1992), 

quando o processo de protegao, preservagao e recuperagao do meio ambiente exigir a 

aquisigao de equipamentos e instalagoes, que seriam utilizados por periodos superiores ao 

exercicio em curso. Esses equipamentos podem ser utilizados na recuperagao da area afetada 

ou, tambem, no monitoramento pre e pos-realizagao do trabalho. 



2.3.3 Custos e despesas ambientais 

Muito do que ocorre no processo produtivo das empresas, inclusive seus gastos com o 

meio ambiente, incorrem em beneficios futuros para a sociedade externa, resultado de uma 

melhor conservacao dos recursos naturais, entretanto nao quer dizer que necessariamente 

traga beneficios futuros para a empresa que incorreu nos gastos, mas apenas despesas do 

periodo. 

Assim, de acordo com Ribeiro (2005, p. 52) os custos ambientais devem compreender 

todos aqueles relacionados, diretamente ou indiretamente, com a protegao do meio ambiente. 

Sao exemplos: 

• t odas as formas de amort izagao (depreciagao e exaustao) dos valores 

relativos aos ativos de natureza ambiental que pertencem a companhia; 

• aquisigao de insumos proprios para controle, redugao e eliminagao de 

poluentes, 

• t ratamento de residuos de produtos; 

• disposigao dos residuos poluentes; 

• recuperagao ou restauragao de areas contaminadas; 

• mao-de-obra utilizada nas atividades de controle, preservagao ou 

recuperagao do meio ambiente. 

Assim, os custos ambientais compreendem todos os gastos realizados para prevenir, 

reduzir ou reparar danos ao meio ambiente, resultantes de processo de cunho operacional, 

aliados a conservagao do ambiente natural e pesquisas ambientalmente saudaveis. 

Para efetuar o calculo dos custos ambientais totais de uma empresa, somam-se o custo 

dos materials desperdigados, despesas de manutengao e de depreciagao e do trabalho com os 

custos de salvaguarda ambiental, como mostra o quadro a seguir: 

Q U A D R O 1 

Custos ambientais totais de uma empresa. 

Cus tos de sa l vagua rda amb ien ta l ( t ra tamento e p revengao) 

+ Cus tos dos mate r ia l s despe rd i cados 

+ Cus tos das pe rdas de capi ta l e t raba lho 

= Cus tos a m b i e n t a i s to ta is da e m p r e s a ; 

Fonte; Divisao para o Desenvolv imento Sustentavel das Nagbes Unidas (2001) 
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Tinoco e Kraemer (2004), afirmam que os custos ambientais ciassificam-se em externos, 

que sao os que podem incorrer como resultado na produgao ou existencia da empresa e sao 

dificeis de serem medidos monetariamente e os custos internos.que estao relacionados 

diretamente com a linha de frente da empresa, e incluem os custos de prevengao ou 

manutengao e sao mais faceis de serem identificados.AIem disso, podem classificar-se 

tambem, em diretos, indiretos e contingentes ou intangiveis. 

Relativo a despesa, ludicibus (1993 p. 155) diz que: 

despesas, em sentido restrito, representa a util izagao ou o consumo de bens e 

servigos no processo de produzir receitas. Note que a despesa pode referir-se a 

gastos efetuados no passado, no presente ou que serao realizadas no fu tu re 

De forma geral, podemos dizer que o grande fato gerador de despesas e o 

esforgo continuado para produzir receita, 

Portanto, despesas sao os recursos consumidos na forma de bens ou servigos 

necessarios a produgao de receitas em um dado periodo, independente da forma ou do 

momento do desembolso. 

Estes recursos, necessarios a obtengao de receitas, sao tradicionalmente 

divididos entre custos e despesas, Adotaremos o conceito generico de que 

custos sao aqueles relacionados ao processo de produgao, enquanto despesas 

sao aquelas relativas a administragao da empresa como um todo. 

(RIBEIRO,1992, p.78) 

Conforme Martins e De Luca (1994, p.26), "os custos e despesas destinados a 

preservagao ambiental ocorrem em conexao com o processo produtivo e/ou em decorrencia 

deste." Portanto, devem ser destacados em grupo especif ico da Demonstragao de Resultado do 

Exercicio e compor-se de custos de insumos e de mao-de-obra necessarios a protegao, 

preservagao e recuperagao do meio ambiente, bem como da amortizagao dos gastos 

capitalizados, alem das taxas de preservagao ou multas impostas pelas legislagoes ambientais. 

Ribeiro (2005, p. 51), elenca alguns exemplos de despesas ambientais na area 

administrativa: 



• Departamento de Gerenciamento Ambiental 

- Investimentos ambientais de natureza permanente: moveis e 

utensil ios, os quais dao or igem as despesas de depreciagao de imobil izados 

desta natureza. 

• Despesas ambientais operacionais: 

- salarios, 

- depreciagao, 

- material de escntorio etc. 

• Departamento de Recursos Humanos 

- Despesas ambientais operacionais: 

- quant idade de horas t rabalhadas/ insumos consumidos na selegao, 

recrutamento e treinamento do pessoal dessa area. 

• Departamento de Compras 

- Quant idade de horas trabalhadas e de insumos consumidos na 

pesquisa, selegao e aquisigao de itens necessarios a area ambiental. 

• Departamento Financeiro 

- Quant idade e horas trabalhadas e de insumos consumidos no 

pagamento de aquisigbes e servigos relacionados a essa area. 

2.4 ENFOQUES DA GESTAO EMPRESARIAL 

2.4.1 Legislagao Ambiental 

A legislagao brasileira oferece normas e leis relativas a conservagao e gerenciamento 

dos recursos naturais. As normas legais. tern exercido papel fundamental para estimular a 

pratica de procedimentos operacionais, social e ambientalmente, corretos e estabelece 

responsabil idade civil, penal e administrativa para os responsaveis por danos ao meio 

ambiente. Esta tambem incluida nesta legislagao a forma de organizagao dos orgaos gestores 

do meio ambiente, sejam eles fiscalizadores ou consultivos e deliberativos. 

A Constituigao Federal, promulgada em outubro de 1998, com a finalidade de formular a 

politica nacional de meio ambiente, dedicou um artigo especif ico ao assunto, o de numero 225. 

Retrata que constitui um direito dos brasileiros, um meio ambiente saudavel, cabendo ao 

governo e a todos, o dever de preserva-lo para o presente e para as geragoes futuras.Por meio 

do §1°, de seu artigo 225, a Constituigao demonstra as incumbencias do Poder Publico para 

assegurar o mencionado direito, entre elas, as mencionadas nos incisos IV a VI , quais sejam; 



IV - exigir, na forma da lei, para a instalagao de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradagao do meio ambiente, 

estudo previo de impacto ambiental, a que se dara publicidade; 

V - controlar a produgao, a comerciai izagao e o emprego de tecnicas, metodos 

e substancias que comportem risco para a vida, a qual idade de vida e o meio 

ambiente; 

VI - promover a educacao ambiental em todos os niveis de ensino e a 

conscientizagao publica para a preservagao do meio ambiente. 

Os §§ 2° e 3° desse mesmo artigo, tragam ainda as penalidades a que estao sujeitos os 

agressores do meio ambiente: recuperagao do meio ambiente degradado e sangoes penais e 

administrativas. 

No art. n° 170,a OF enfatiza que: 

Art. 170 A ordem economica, fundada na valorizagao do trabalho humano e na 

livre iniciativa. tern por fim assegurar a todos existencia digna, conforme os 

di tames da justiga social, observados os seguintes pnncipios: 

I - soberania nacional; 

II - propnedade pnvada; 

III - fungao social de propriedade; 

IV - livre concorrencia; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente; 

VII - redugao das desigualdades regionais e sociais, 

VIII - busca pelo emprego; 

IX - t ratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de 

pequeno porte; 

Paragrafo unico: E assegurado a todos o livre exercicio de qualquer atividade 

economica, independentemente de autorizagao de orgaos publicos, salvo nos 

casos previstos em lei. 

As constituigoes estaduais tambem dedicam capitulos ao tema ambiental e remetem 

para a legislagao ordinaria que regulamenta essas disposigoes constitucionais, Atraves da Lei 

n° 6938, de 02 de setembro de 1981, o poder publico dispoe de instrumentos para assegurar o 

direito ao meio ambiente equilibrado, tais como: avaliagao do impacto ambiental, o 

l icenciamento ambiental e a revisao de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, o 

zoneamento ambiental e a fiscalizagao. Esta lei dispoe sobre a Politica Nacional do Meio 

Ambiente, e sua aplicagao constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA e institui 

o Cadastro de Defesa Ambiental. O decreto que a regulamenta e o Decreto-lei n 0 9274, de 06 

de junho de 1990. 

A nova lei de crimes ambientais, Lei n° 9.605, sancionada em 12 de fevereiro de 1998, 

pelo Presidente da Republics, responsabiliza pelos crimes contra o meio ambiente a pessoa 

juridica e a pessoa fisica responsavel. Em seu art. n° 2, dispoe: 
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Art, 2° - Quern, de qualquer forma, concorre para a pratica dos crimes previstos 
nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, 
bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de orgao tecnico, 
o auditor, o gerente, o proposto ou mandatano de pessoa juridica, que, sabendo 
da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua pratica. quando podia 
agir para evita-la. 

Apos um ano, a Lei n° 9.605 foi regulamentada pelo Decreto n 0 3.179, de 21 de 

setembro de 1999, o qual dispoe sobre a especificagao das sangoes aplicaveis as condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providencias. Entre outras coisas define o 

valor de multas e sua corregao monetaria e tipo de multa a ser imposto como sangao em cada 

infragao. Como, por exemplo, em seu art. 2 define que: 

Art. 2. As infragoes administrativas sao punidas com as seguintes sangoes: 

I - advertencia: 

II - multa simples; 
III - multa diaria; 

IV - apreensao dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, 
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veiculos de qualquer natureza 
utilizados na infragao; 

V - destruigao ou inutilizagao do produto; 

VI - suspensao de venda e fabricagao do produto; 

VII - embargo de obra ou atividade; 
VIII - demoligao de obra; 

IX - suspensao parcial ou total das atividades; 
X - restritiva de direitos; e 

XI - reparagao dos danos causados. 

E de grande valia lembrar. que nao importa o motivo ou razao da insergao de normas 

ambientais na CF, o certo e que elas existem, esta em pleno vigor e que desafiam uma correta 

aplicagao. 

2.4.2 Sistema de Gestao Ambiental 

Segundo Tinoco e Kraemer (2004), Gestao Ambiental e o sistema que inclui a estrutura 

organizacional, atividades de planejamento, responsabil idades, praticas, procedimentos, 

processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar crit icamente e manter a 
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politica ambiental,E o que a empresa faz para minimizar ou eliminar os efeitos negativos 

provocados no ambiente por suas atividades. 

Assim, consiste em um conjunto de medidas adotadas para a minimizagao e controle 

sobre o impacto ambiental de uma atividade. 

Q U A D R O 2 

Visao Geral da Gestao Ambiental 

Ges tao A m b i e n t a l 

Gestao de Processos 

Expioragao de recursos 

Transformacao de 

recursos 

Acondicionamento de 

recursos 

f ransporte de recursos 

Aplicagao e uso de 

recursos 

Quadras de nscos 

ambientais 

Situagoes de 

emergencia 

Gestao de Resultados i 

Emissoes gasosas 

Efluentes liquidos 

Residuos solidos 

Particulados 

Odores 

Ruidos e vibragoes 

liummagao 

Gestao de 

Sustentabilidade 

Qualidade do ar 

Qualidade da agua 

Qualidade do solo 

Abundancia e 

diversidade da flora 

Abundancia e 

diversidade da fauna 

Qualidade de vida do ser 

humano 

Imagem institutional 

Gestao do Piano 

Ambiental 

Pnncipios e 

compromissos 

Politica ambiental 

Conformidade Legal 

Objetivos e metas 

Programa ambiental 

Projetos ambientais 

Agoes corretivas e 

preventivas 

Fonte: Macedo, R. K.1994 

Os sistemas de gestao ambientais (SGA) surgiram da necessidade de um maior sistema 

de qualidade dentro das empresas, possibilitando uma maior organizagao de controle de 

impacto de suas atividades no meio ambiente. Portanto, o Sistema de Gestao ambiental e um 

processo voltado a resolugao ou prevengao dos problemas de carater ambiental, com o objetivo 

de desenvolvimento sustentavel. 

Segundo a NBR ISO 14001, define o SGA como "parte do sistema de gestao que 

compreende a estrutura organizacional, as responsabil idades praticas, os procedimentos, os 

processos e recurso para aplicar, elaborar, revisar e manter a politica ambiental da empresa." 
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Furtado (1998, p. 102) afirma que, o objetivo maior das normas e demais instrumentos 

e melhorar as condigoes ambientais e promover o desenvolvimento sustentavel, a f im de 

proteger e melhorar a geragao atual e nao comprometer as oportunidades de escolha das 

geragoes futuras. 

A gestao ambiental comega a ser entendida dentro das organizagoes como um 

assunto estrategico e isso tern se tornado pega fundamental no que diz respeito a 

competit ividade. Para Fernandes (2000) os principals instrumentos de gestao ambiental sao 

os seguintes: 

a) O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

b) Avaliagao do Impacto Ambiental (AIA) 

c) Auditoria Ambiental 

d) O Capital Natural 

Para o Brasil, a ABNT- Associagao Brasileira de Normas Tecnicas oferece as seguintes 

normas relativas ao tema "Sistemas de Gestao Ambiental": 

• NBR 14.001 - Especificagoes e Diretrizes para o Uso - Essa norma contem as 

diretrizes para as organizagoes, no que concerne a politicas ambientais a serem adotadas, 

levando e consideragao os requisitos legais e os impactos ambientais significativos. Expressa 

os requisitos para fins de certificagao/registro e/ou autodeclaragao. 

• NBR 14.004 - Diretrizes Gerais sobre Pnncipios, Sistemas e Tecnicas de Apoio -

Determina as diretrizes para iniciar, manter e aprimorar um SGA. 

• NBR 14.010 - Principios Gerais - Estabelece os principios a serem aplicados nas 

auditorias ambientais. 

• NBR 14.011 - Procedimentos de Auditoria - Auditoria de Sistemas de Gestao 

Ambiental - Os procedimentos que conduzirao os trabalhos servirao de base para auditorias em 

todos os tipos de organizagoes. 

• NBR 14.012 - Criterios de Qualificagao para Auditores Ambientais - Estabelece os 

criterios de qualificagao do auditor e a sua experiencia profissional. 
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Como beneficios dos Sistemas de Gestao ambiental, o UA 

(www.universoambiental.com.br) adota os seguintes: 

• Seguranca, na forma de redugao de riscos de acidentes, de sangoes legais 

etc.; 

• Qual idade dos produtos, servigos e processos; 

• Economia e/ou redugao no consumo de materias-primas, agua e energia; 

• fvlercado, com a f inalidade de captar novos cl ientes; 

• Melhora na imagem; 

• Melhora no processo; 

• Possibi l idade de futuro e a permanencia da empresa; 

• Possibi l idade de f inanciamentos, devido ao bom historico ambiental. 

Portanto, a implantagao de um Sistema de Gestao Ambiental dentro das organizagoes, 

visa a melhoria continua do desempenho ambientalista das empresas. O mercado nao aceita 

mais o descaso na prevengao e tratamento dos recursos naturais. A sociedade esta interessada 

em produtos limpos. A legislagao torna-se a cada dia mais severa. obrigando as empresas a 

terem uma maior responsabil idade com o meio natural, dentro de sua estrategia operacional. 

2.4.3 Auditoria Ambiental 

Segundo Ferreira (2003, p.89),a auditoria comegou a desenvolver estudos, 

principalmente a partir do fato ocorrido na India, com a empresa Union Carbide, e o que 

aconteceu no Alaska/USA, com o vazamento de oleo no mar provocado pela empresa Exxon. 

De acordo com a NBR ISO 14010, auditoria ambiental e o processo sistematico e 

documentado de verif icacao, executado para obter e avaliar, de forma objetiva, evidencias de 

auditoria para determinar se as atividades, eventos, sistema de gestao e condigoes ambientais 

especificados ou as informagoes relacionadas a estes estao em conformidade com os criterios 

de auditoria, e para comunicar os resultados deste processo ao cliente. 

O HABITARE (www.habitare.org.br), relata quanto ao surgimento da auditoria que: 

Surgiu nos Estados Unidos no final da decada de 70. com o objetivo principal 

de verificar o cumprimento da legislagao. Ela era vista pelas empresas norte-

americanas como uma ferramenta de gerenciamento utilizada para identificar, 

de forma antecipada, os problemas provocados por suas operagoes, Essas 

http://www.universoambiental.com.br
http://www.habitare.org.br
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empresas consideravam a auditoria ambiental como um meio de minimizar os 

custos envolvidos com reparos, reorganizacoes, saude e reivindicagoes, Muitas 

empresas apl icavam, tambem, a auditoria para se prepararem para inspegoes 

da Environmental Protection Agency - EPA e para melhorar suas relacoes com 

aquele orgao governamental. Na Europa. a auditoria ambiental comegou a ser 

utilizada na Holanda, em 1985, em filiais de empresas norte-americanas, por 

influencia de suas matrizes. Em seguida, em outros paises da Europa, a pratica 

da auditoria passou a ser disseminada em paises como Reino Unido, Noruega 

e Suecia, tambem por influencia de matrizes americanas. No Brasil, a auditoria 

ambiental surgiu, pela primeira vez, por meio da legisiacao.no inicio da decada 

de 90, quando da publicagao de diplomas legais sobre o tema, citados a 

segu i ra ) Lei no 790, de 5/11/91, do Municipio de Santos-SP; b) Lei no 1.898, 

de 16/11/91, do Estado do Rio de Janeiro; c) Lei no 10.627, de 16/1/92, do 

Estado de Minas Gerais; d) Lei no 4.802, de 2/8/93, do Estado do Espirito 

Santo; e) Projeto de Lei Federal no 3.160. de 26/8/92; e f) Anteprojeto de Lei do 

Estado de Sao Paulo. 

De acordo com Sa (2007, pag. 534), o objeto de trabalho, nessa materia, e, exatamente, 

o de evidenciar o comportamento empresarial em face da responsabil idade social de 

desenvolver a atividade sem que afete as condigoes ambientais naturais, ou, pelo menos, sem 

causar grave onus ao ecologico. 

Entretanto nao exista legislagao especifica que determine uma obrigatoriedade de o 

auditor opinar sobre a materia ambiental, Sa (2007) entende que e de responsabil idade etica 

interessar-se pela questao. Alguns contadores, em varios paises ja estao dando ao assunto a 

importancia que o mesmo merece, cumprindo, assim, seu dever social. Um exemplo disso e a 

companhia Vale que exigem eticamente, do auditor, manifestagao sobre as questoes ligadas a 

esse assunto. 

Martins e De Luca (1994, p.28), aborda que a Auditoria Ambiental trata-se de 

procedimentos de investigagao, mediante os quais os projetos ambientais da empresa sao 

avaliados diante de padroes estabelecidos por leis ou por metas previamente adotadas para a 

melhoria de seu desempenho. Argumentam, ainda, que as auditorias ambientais sao 

executadas para atender a dois diferentes propositos: 

a) permitir que uma empresa avalie sistematicamente seu desempenho ambiental, a 

fim de conseguir as melhorias necessarias: e 

b) verificar o desempenho ambiental de empresa no curso de uma aquisigao ou 

fusao, permitindo que o vendedor ou comprador avalie suas responsabil idades 

potenciais. 

http://legisiacao.no
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Para a realizagao de auditorias ambientais,a NBR ISO 14011 (ABNT, 1996d) faz 

referencia a utilizagao de documentos de trabalho e, entre eles, cita as listas de verificagao, que 

seriam uma tradugao de check-list. De acordo com GRENNO et al. (1987, apud BRAGA et al., 

1996) check-list e um dos tipos de protocolo da auditoria ambiental. Para estes autores, o 

protocolo da auditoria pode ser organizado de diferentes maneiras e ter variados formatos, 

havendo seis altemativas basicas: 

1. Protocolo basico: documento que organiza os procedimentos da auditoria em uma 

sequencia de etapas, reservando espago para pequenas anotagoes, como identificagao de 

fungoes da equipe de auditoria, comentarios e indicagao de paginas de registros de campo. 

2. Guia detalhado: tern o objetivo de familiarizar os membros da equipe de auditoria 

com o requisito ambiental (lei ou norma) sobre o qual a auditoria sera conduzida. Apresenta a 

descrigao do requisito e as agoes que devem ser implementadas pela empresa auditada, em 

fungao dele. Nao ha indicagao do que o auditor deve observar ou perguntar. 

3. Resumo de topicos: e o chamado checklist, no qual apenas sao citados os assuntos 

serem abordados, nao estando especif icados procedimentos para exame dos diferentes 

topicos. Observe-se que, o termo check-list tern sido usado erroneamente como sinonimo de 

protocolo, quando, na verdade, e apenas um dos tipos de protocolo. 

4. Questionario dirigido (sim/nao): instrumento primario para obtengao de informagoes. 

As perguntas sao elaboradas para obtengao somente de resposta sim ou nao. 

5. Questionario de respostas dissertativas: considerado o inverso do questionario 

dirigido, o questionario de respostas dissertativas permite a obtengao de informagoes 

detalhadas e aprofundadas. 

6. Questionario com atribuigao de pontuagao: visa medir o desempenho ambiental, 

avaliando cada atividade relevante, de acordo com um gabarito detalhado. Resulta em uma 

pontuagao numerica ou em uma avaliagao qualitativa do tipo "Satisfatorio" ou "Insatisfatorio". 

O HABITARE (www.habitare.org.br), demonstra os principios gerais de auditoria 

ambientafos objetivos fungoes e responsabil idades da auditoria do Sistema de Gestao 

Ambiental e os criterios de qualificagao de auditores ambientais, conforme mostra os quadros a 

seguir: 

http://www.habitare.org.br
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QUADRO 3 

Principios gerais de auditoria ambiental apresentados pela NBR ISO 14010 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P R I N C I P I O S G E R A I S 

T e m a R e c o m e n d a g a o 

Definicao dos objetivos 
e escopo da auditoria 

Os ob|etivos da auditoria devem ser defmidos pelo cliente e o escopo da auditoria pelo 
auditor lider para alender aos objetivos do cliente Os objetivos e escopo da auditoria 

devem ser comumcados ao auditado antes da reahzacao da auditoria 

Objetividade. 
independencia 
e competence 

Os membros da equipe de auditoria devem ser livres de preconceitos e conflitos de 
mteresse, independentes das atividades pot eles auditadas. e devem ter conhecimento. 

habilidade e experience para realizar a auditoria. 

Profissionalismo 
As relacoes auditor/cliente devem ser caracterizadas por confidencialidade e discricao 
Salvo quando exigido por lei. e recomendado que mformacoes. documentos e relatorio 
final da auditoria nao sejam divulgados sem autonzacao do cliente e. conforme o caso. 

sem autonzacao do auditado 

Procedimenlos 
sislemalicos 

A reahzacao da auditoria deve seguir diretnzes desenvolvidas para o tipo apropriado de 
auditoria ambiental' No caso da auditoria de SGA a norma remete para a NBR ISO 

14011 

Critenos, evidences 
e constatacoes 

Os cnterios de auditoria devem ser defmidos entre auditor e cliente. com posterior 
comunicacao ao auditado. evidences devem ser obtidas a partir da coleta. analise. 

interprelacao e documentacao de ihformacdes e as evidences obtidas devem permitir 
que auditores ambientais. trabalhando mdependentemente entre si. cheguem a 

constatacoes similares 

Confiabilidade das 
constatacoes e conclusoes 

de auditoria 

As constatacoes e conclusoes da auditoria devem possuir nivel desejavel de 
confiabilidade. devem ser deixadas claras as limitacoes/mcertezas de evidences 

coletadas 

Relatorio de auditoria 
0 relatorio de auditoria deve conter itens como identificacoes objetivos e escopo da 
auditoria, critenos da auditoria; periodo e datas, equipe de auditoria, identificacao dos 

entrevistados na auditoria; resumodo processo de auditoria, incluindo obstaculos 
encontrados; conclusoes.declaragao de confidencialidade e identificagao das pessoas que 

recebem o relatorio. E recomendado que o auditor-lider. em acordo com o cliente 
determine quais os itens que constarao do relatorio Em nota. a norma mdica que e 

responsabilidade do cliente ou do auditado a determinacao de acbes corretivas; 
entretanto, se previamente acordado com o cliente.o auditor pode apresentar 

recomendacoes no relatorio 

Fonte: www.habi tare org.br 

http://www.habitare
http://org.br
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QUADRO 4 

Objet ivos. funcbes e responsabi l idades da auditoria do SGA. 

Tern a R e c o m e n d a c a o 

Auditor ia 

A auditoriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA deve ter seus objetivos definidos, tais como: 
. delerminar a conformidade ao SGA do auditado aos criterios de auditoria de SGA; 

. determinar a adequagao da implementacao e manutengao do SGA, 
. identificar areas de potenciais melhorias do SGA; avaliar a capacidade do processo 

interno de analise critica, e 
avaliar o SGA de uma empresa que vise o estabelecimento de relagao contratual com 

outra empresa 

Audi tor- l ider 

O auditor-lider tern como funcao assegurar a eficiente e eficaz execucao e conclusao 
da auditoria E de sua responsabilidade 

definir junto ao cliente o escopo da auditoria, 
obter mformacoes fundamentals, 

determinar se os requisitos necessanos para realizagao de uma auditoria foram 
atendidos; 

. formar a equipe de auditoria; 
. conduzir a auditoria de acordo com as normas NBR ISO 14010 e 14011; 

elaborar o piano de auditoria; 
comunicar o piano a todos os envolvidos; 

. coordenar a preparagao da documentagao de trabalho e instruir a equipe; 
solucionar problemas surgidos, 

reconhecer objetivos inatingiveis e relatar as razoes ao cliente e ao auditado; 
. representor a equipe em discussoes. 

. nolificar imediatamente o auditado casos de nao-conformidades criticas; 
relatar os resultados da auditoria de forma clara, conclusiva e dentro do prazo 

acordado; e 
. fazer recomendagoes para melhona do SGA, se estiver no escopo da auditoria 

Auditor 

0 auditor deve ser objetivo. eficaz e eficiente para realizar a sua tarefa e tern como 
responsabilidades; 

seguir instrugoes do auditor-lider; 
apoiar o auditor-lider; 

. coletar e analisar evidences de auditoria relevantes e em quantidade suficiente para 
chegar as conclusoes da 

auditoria; 
preparar documentos de trabalho; 

documentar cada constatagao da auditoria; 
resguardar os documentos da auditoria; e 

auxiliar na redagao do relatorio de auditoria 

Cliente 

0 cliente tern como responsabilidades; 
determinar a necessidade da realizagao de uma auditoria; 

conlatar o auditado. definir os objetivos da auditoria: 
. selecionar o auditor-lider ou a organizagao de auditoria e se apropnado, avaliar os 

elementos da equipe de 
auditoria; 

prover recursos para realizagao da auditoria. 
manter entendunento com o auditor-lider para definigao do escopo da auditoria; 

avaliar os criterios de auditoria e o piano de auditoria: e 
receber o relatorio de auditoria e definir sua distnbuigao. 

Aud i tado 

0 auditado deve receber uma copia do relatorio de auditoria. salvo ser for excluido 
pelo cliente. e tern como responsabilidades 

informar aos funcionarios da organizagao sobre a auditoria; 
prover os recursos necessanos para a realizagao da auditoria; 

. designar funcionarios para acompanhar como guias a equipe de auditoria; 
prover acesso as instalagdes. ao pessoal. as mformagoes e aos registros, e 

cooperar com a equipe de auditoria para atingir os objetivos propostos 

Fonte: www.habitare.org.br 

http://www.habitare.org.br
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QUADRO 5 

Criterios de qual i f icacao de auditores ambientais de acordo com a NBR ISO 14012 

Criterio Requisito 

Educacao a norma recomenda que o auditor deve ter. no minimo. ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2" grau (educacao secundaria) 

cornpleto 

Exper ience prof iss ional 

a experience profissional apropnada deve permitir o desenvolvimento de habilidades e 
conhecimento em um ou mais dos seguintes topicos tecnicos e cientificos ciencia e 
tecnologia ambientais; aspectos tecnicos e ambientais das operagoes da mstalagao. leis e 
regulamentos aplicaveis; sistema de gestao ambiental: e procedimentos. processos e tecnicas 
de auditoria; 
no caso do auditor ter apenas o 2' grau. e recomendado que ele possua. no minimo. 5 anos 
de experience profissional apropnada Este minimo pode ser reduzido se ele tiver realizado 
apos conclusao do secundano. um curso formal em pelo menos um dos topicos tecnicos e 
cientificos citados A quantidade de anos que pode ser reduzida nao deve ser superior a 
quantidade de anos do curso realizado e nao deve exceder a 1 ano. 
no caso do auditor ter um diploma de 3" grau (universidade ou instituigao similar), e 
recomendado que ele tenha no minimo. 4 anos de experience profissional apropnada Este 
minimo pode ser reduzido se ele liver realizado um curso formal em pelo menos um dos 
topicos tecnicos e cientificos citados A Quantidade de anos que pode ser reduzida nao deve 
ser superior a quantidade de anos do curso realizado e nao deve exceder a 2 anos 

Tre inamento 

. alem da educacao (2 ou 3" graus) e da habilidade e conhecimento em topicos especificos. o 

auditor deve realizar treinamentos tanto formal (teonco) como de campo, para realizar e 

desenvolver competencia na execucao de auditores ambientais 0 treinamento formal ou 

teorico deve abranger um ou mais de um dos topicos tecnicos e cientificos citados 

antenormente Este criterio (treinamento formal) pode ser dispensado se o auditor puder 

demonstrar sua competencia por meio de exames reconhecidos ou qualificagdes profissionais 

pertmentes A norma recomenda que o auditor tenha realizado treinamento de campo 

(equivalente a 20 des de trabalho em auditoria ambiental). em peio menos 4 auditores 

ambientais. tendo se envolvido em todo o processo de auditoria. sob onentacao de um auditor-

lider 0 tempo de realizagao deste treinamento nao deve exceder a 3 anos consecutivos 

Evidencia Objet iva 
diplomas, certificados de cursos;. trabalhos publicados. Iivros escntos entre outros devem ser 
mantidos como evidences ob|etivas de educagao. experience e treinamento 

Atnbutos e nabi l idades 

pessoais 

capacidade de expressar claramente conceitos e idees. escnta e oralmente; 
ter diplomace. tato e capacidade de escutar 
ser independente ob|etivo e organizado. 
saber julgar de forma fundamentada. e 

saber respeitar convencoes e culturas diferentes da propria 

Especi f icos para auditor-
l ider 

ter participado em processos adicionais completos de auditoria. perfazendo adicionalmente 15 
dias de trabalho em pelo menos 3 auditores adicionais completes, e ter participado como 
auditor-lider, sob supervisao e orientagao de outro auditor-lider, em peio menos 1 das 3 
auditorias citadas: ou 

ter demonstrado atnbutos e habilidades para gestao do programa de auditoria ou outros. por 
meio de entrevistas. observagdes. references e/ou avaliagdes do seu desempenho em 
auditores ambientais feilas segundo programas de garante da qualidade e 
o atendimento a estes critenos adicionais nao deve exceder a 3 

anos consecutivos 

Manu tencao da 
competenc ia 

os auditores devem preceder a alualizagao periodica de seus conhecimentos. sobre os 
topicos tecnicos e cientificos citados no item referente a educagao e experience profissional 

Prof iss ional ismo 

a norma remete a NBR ISO 14010 (item referente ao profissionalismo) e recomenda. ainda, 
que os auditores sigam um codigo de etica apropriado 

Idioma 
quando o auditor nao tiver capac idade de se comunicar com f luencia no i d i o n l a 
necessano, deve obter um suporte. que pode ser um interprete. que seja 
independente para realizar seu trabalho de forma objet iva 

Fonte: www.habi tare.org br 

http://www.habitare.org
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Portanto, a Auditoria Ambiental pode ser entendida como uma vistoria de carater 

tecnico dos procedimentos e processos utilizados por uma organizagao para o controle e 

conservagao ambiental, visando a continuidade da empresa sem agressao ao meio ambiente. 

2.5 EVIDENCIAQAO AMBIENTAL E RELATORIOS DE GESTAO AMBIENTAL 

Para ludicibus (2000. p.119), as principals formas de evidenciagao pelas entidades sao: 

a) Forma e disposigao dos demonstrat ives contabeis e formais; 

b) Informacao entre parenteses; 

c) Notas explicativas; 

d) Quadros e demonstrat ives suplementares; 

e) Comentar ios do auditor: 

f) Relatorio do conselho de administracao e da diretoria. 

Segundo Tinoco (2004). no que concerne a evidenciacao em geral. nao existe um 

consenso entre os pesquisadores de o que evidenciar e em que extensao faze-lo, deve-se 

sempre levar em consideracao tres questoes basicas: a) A quern deve ser revelada a 

informacao; b) Qual o proposito da informacao; c) qual a extensao em que se deve revelar. 

Ja para Ribeiro (2005, p. 108) a evidenciacao implica perguntar: 

• O que: todas as informagoes relativas aos eventos e transagoes envolvidos 

com a questao ambiental ; 

• Como: com o grau de detalhamento exigido pela relevancia dos valores e pela 

natureza dos gastos relativos a interagao entre a empresa e o meio ambiente; 

• Quando: o registro contabil devera ser feito no momento em que o fato 

gerador ocorrer, ou no momento em que houver informagoes adicionais e 

complementares: 

• Onde: idealmente, no corpo das demonstragoes contabeis e nas notas 

explicativas, dependendo da extensao e natureza das informagoes a serem 

prestadas. 

Atualmente a contabil idade dispoe de demonstragoes tradicionais. as notas explicativas 

e os relatorios de administragao sao os meios de divulgagao mais evidente. Assim, muito tern 

sido discutido que a divulgagao das demonstragoes deve ser feita alem da publicagao de 

balangos e de demonstragoes do resultado. 

Hendriksen e Van Breda (1999, apud MEDEIROS. 2007), destacam que 
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As demonstragoes financeiras devem ser claras e compreensiveis. Baseiam-se 

em politicas contabeis que variam de empresa para empresa. tanto dentro de 

um mesmo pais quanto de um pais para o outro. A divulgagao das politicas 

contabeis mais importantes. nas quais as demonstragoes financeiras estao 

baseadas. e, portanto. necessaria para que as demonstragoes possam ser 

adequadamente entendidas 

O relatorio ambiental e o meio utilizado pela empresa para relatar e divulgar o seu 

desempenho ambiental, fornecendo dados relativos a agao da empresa em atividades voltadas 

ao meio ambiente, englobando politicas. estrategias. riscos potenciais, custos, alvos. impactos 

ou qualquer outro dado que envolva o meio ambiente. 

Ribeiro (1992, p.78) explica que os relatorios especif icos apresentados em separado 

podem ter diversos formatos e enfoques. pois nao existe padronizagao, embora o Programa das 

Nagoes Unidas para o Meio Ambiente (United Nations Environment Programme - UNEP) tenha 

recomendado meia centena de pontos centrais que devem constar de um conjunto de relatorios 

transparentes. 

Existem diferentes abordagens metodologicas para a elaboragao de relatorios 

ambientais. em decorrencia dos mesmos refletirem a cultura local e as diversidades no 

processo de regulagao. 

Segundo Bergamini Junior (1999), ha seis tipos diferentes de relatos. ressaltando que as 

empresas geralmente utilizam uma combinagao de varias tecnicas: 

a) compliance - o relato baseado na compliance (ou na conformidade 

com a regulagao) enfoca o nivel de conformidade ou de submissao a regulagao 

externa e a auto-regulagao. sendo caracteristica comum de relatorios 

ambientais de setores fortemente regulados. como os de agua e eletricidade; 

b) TRI - o relato baseado no inventario de emissoes toxicas (toxic release 

inventory) e utilizado por muitas empresas norte-americanas. que sao obngadas 

por lei a publicar a relagao de emissoes de substancias toxicas especificas, com 

detalhamento de quantidades fisicas; 

c) impactos - o relato de desempenho baseado em impacto e utilizado por 

muitas das empresas do setor pnvado que nao sao submetidas a exigencias 

especificas. as quais identificam seu impacto ambiental chave e baseiam seu 

relato em torno de um conjunto de alvos e de seu desempenho em atmgir 

aqueles alvos no decorrer do tempo; 

d) ecobalango - a abordagem do ecobalango e utilizada por algumas 

empresas. inclusive muitas da Alemanha, as quais constroem um ecobalango 

formal, composto por ingressos de fontes versus saidas de produtos e nao-

produtos, dos quais derivam indicadores de desempenho; 
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e) ICI - a abordagem da carga ambiental , desenvolvida por uma empresa 

quimica industrial do Reino Unido, a ICI, e consti tuida por um relato focado 

externamente. o qual quantif ica o impacto da empresa no meio ambiente 

atraves da util izacao de seis a oito medidas de qual idade ambiental ; 

f) sustentabil idade - o relato baseado na sustentabi l idade pressupoe 

ampla transparencia das empresas com relacao as tres linhas principals, 

representadas pelo desempenho fmanceiro, pela questao ambiental e pelos 

aspectos social/et ico/comunitano 
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3.1 PERFIL DAS EMPRESAS OBJETO DE ESTUDO 

Neste topico apresenta-se um breve historico das empresas objeto de estudo. bem 

como um breve perfil das mesmas. 

3.1.1 Historico das empresas pesquisadas 

Este departamento aprecia o perfil historico empresarial das empresas par t i c ipa tes da 

pesquisa. 

a) Jose Mendes Pires - Sabao Kiusa 

O sabao Kiusa e uma empresa que se dedica a producao de sabao em barra e seus 

derivados. Atualmente seus produtos estao presentes em quase todo territorio nacional. 

estendendo-se tambem a outros paises. Esta localizada na cidade de Sousa. Paraiba. a Rua 

Lelino Vieira. S/N. Jardim Iracema. 

Sua composicao societaria e formada por capital 100% nacional. Seu ramo de atividade 

e a fabricacao de sabao e oleos vegetais Kiusa. Sua linha de produtos tern como base, a 

producao de sabao em barra, glicerinado, extrusado, comum, detergente em po e la de ago. 

Possui sede em Sousa/PB. dispondo de toda infra-estrutura necessaria para atender a 

demanda e as necessidades de seus clientes. Possui frota propria, com carros de distribuicao e 

carretas de diferentes modais. 

Seu faturamento em 2007 foi de aproximadamente R$ 6.000.000,00 (seis milhoes de 

reais). Proporcionalmente, nao obteve o mesmo crescimento de vendas para o mercado 

externo e interno. 
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Atualmente dispoe de um programa de melhoria continua na empresa, por meio de 

qualificacao de seus funcionarios, atraves de desenvolvimento dos recursos humanos, 

garantindo a qualidade de seus servicos. Priorizam o atendimento a seus clientes, qualificando 

e capacitando pessoas para tal, contando atualmente com 48 funcionarios. 

A empresa iniciou suas operacoes apenas com a fabricacao artesanal de sabao em 

barra. Anos depois, foi introduzida a producao do mesmo em seus diferentes niveis (glicerinado, 

extrusado) e logo apos a insercao de outros novos produtos como o detergente em po e a la de 

ago. Essas mudancas trouxeram consigo a necessidade de qualif icacao de pessoal, 

reestruturacao de espago fisico e renovagao de frota. 

Detem certificados para produgao e comercializagao como: Certif icado da ANVISA/MS-

Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria/Ministerio da Saude: AGEVISA - Agencia Estadual de 

Vigilancia Sanitaria, SUDEMA - Super intendence de Administragao do Meio Ambiente; IBAMA 

- Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e da PF- Policia Federal 

b) Industna de Sabao Haley Ltda 

A Industna de Sabao Haley Ltda . e uma empresa que se dedica a fabncagao de sabao 

e seus denvados. com produgao na sua maior parte escoada para outras localidades e a menor 

parte atendendo as necessidades locais. Esta situada na cidade de Sousa, Paraiba, a Rua 

Monsenhor Vicente Freitas, n° 495, Alto do Cruzeiro. 

Sua composigao societaria e formada por capital 100% nacional. Seu ramo de atividade 

e a fabncagao de sabao e denvados. Sua linha de produtos tern como base, a produgao de 

sabao em barra (comum/gl icennado), com projegao futura da fabricagao de sabao em 

po/detergente e amaciante de roupas. 

Seu faturamento nao foi informado pela empresa. Possui atualmente 33 funcionarios, 

sendo seu mercado exclusivamente de atuagao interno 

Na empresa existe um compromisso com a qualidade e garantia total dos seus produtos 

e servigos oferecidos, mcluindo tambem os seus projetos nessa area. Dispoe de uma frota que 
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atuam no abastecimento de materia - prima e escoamento da produgao. Iniciou suas operagoes 

de forma manual, tendo que com o passar do tempo utiliza-se de inovagoes tecnologicas para 

garantir a modernizagao e a qualidade de seus produtos. 

Atua lmente promove programas internos de cursos de aperfeigoamento de funcionarios, 

voltados a produgao e qualidade no atendimento. E lencam-se ta mbe m certificados para 

produgao e comercia lizagao como: AN V IS A/M S - Age nda Nacional de Vigilancia 

Sanitaria/Ministerio da Saude; AG E V IS A - Age nda Estadual de Vigilancia Sanitaria; S U D E M A -

Superintendencia de Administragao do Meio Ambiente ; IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e da PF- Policia Federal, salientando que atualmente esta em processo de retirada o 

certificado da AN V IS A- Age nda Nacional de Vigilancia Sanitaria. 

3.1.2 Dados das empresas pesquisadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Composigao societaria, ramo de atividade e principals produtos. 

O quadro 3 demonstra a razao social das empresas pesquisadas, bem como sua 

composigao societaria, ramo de atividade e principals produtos. 

QUADRO 6 

Composigao Societaria, ramo de atividade e produtos. 

RAZAO SOCIAL COMPOSIQAO 

SOCIETARIA 

RAMO DE 

ATIVIDADE 

PRODUTOS 

Jose Mendes 100% Industria de Sabao Sabao em barra 

Pires e Oleos Vegetais glicerinado, 

extrusado, comum, 

detergente em po e 

la de ago. 

Industria de 100% Industria de Sabao Sabao em barra 

Sabao Haley Ltda e derivados. (comum/glicerinado). 

Fonte: Pesquisa direta. (05/2008) 
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As empresas participantes possuem capital totalmente nacional, com mesmo ramo de 

atuagao no mercado, sendo todas duas industrias de fabncagao de sabao e seus denvados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Numero de funcionarios, faturamento e mercado de atuagao. 

O quadro 4 demonstra a razao social das empresas pesquisadas, o numero de 

funcionarios, o ultimo faturamento lancado em balanco e o mercado de atuagao de cada uma 

delas. 

QUADRO 7 

Numero de empregados, faturamento e mercado de atuagao. 

RAZAO SOCIAL EMPREGADOS FATURAMENTO 

EM 2007 

MERCADO DE 

ATUAQAO 

Jose Mendes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA48 R $ 6.000.000,00 95% inte rno 

Pires 5% e xte rno 

Industria de 

Sabao Haley 33 N a o de cla ra do 100% inte rno 

Ltda. 

Fonte: Pesquisa direta (05/2008). 

Das duas empresas pesquisadas, uma possui o numero de empregados mais elevado 

(48 funcionarios), devido a extensao de produtos fabricados se rem maiores. A primeira informou 

o faturamento do ultimo ano equivalente a R$ 6 milhoes de reais, a segunda preferiu nao 

declarar. Das duas empresas pesquisadas, a tuam sua maior parte no mercado interno, sendo 

apenas 5% de toda produgao da primeira destinada ao mercado externo. 

3.2 EV ID EN C IAS DO USO DA C O N T ABILID AD E AM BIE N T AL 
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Em acolhimento ao primeiro objetivo especif ico estabelecido no estudo, apresentam-se 

as respostas as questoes formuladas correspondentes ao item e suas respectivas analises. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) A empresa possui Contabilidade Ambiental9 

Quando foram indagados sobre se a empresa possui a Contabil idade Ambiental, 

assistiram-se respostas diferenciadas por parte dos entrevistados, que vai desde ao nao 

conhecimento, ate indicios de seu controle. 

Na empresa Jose Mendes Pires, quando indagado, o entrevistado respondeu: 

Na nossa empresa nao classificamos como Contabilidade Ambiental 

propriamente dita, mas todos os custos e mvestimentos decorndos de eventos 

ambientais sao previstos e classificados no balanco Nao tratamos como 

Contabilidade Ambiental. mas temos o controle de tudo que diz respeito ao 

meio natural (Sabao Kiusa) 

Na Industria de Sabao Haley Ltda . o entrevistado apenas relatou que a empresa nao 

dispoe de uma contabil idade unica para os eventos ambientais. nao explicando os motivos 

pelos quais a empresa nao adota 

Sao varias as razoes para que uma empresa tenha interesse em contabilizar os casos 

ambientais. Dentre elas encontram-se a exigencia estrangeira e a legislacao vigente no pais a 

nivel de comercial izacao de produtos podendo fazerem exigencias de algum tipo de certificagao 

ambiental; a sociedade em geral passa a dar maior valor aos produtos. sabendo que os 

mesmos sao ecologicamente corretos: a adequada contabil idade previne a empresa de algum 

incidente que outrora venha ocorrer. 

b) Quais sao os ativos ambientais que a empresa registra e como sao control ados9 

Jose Mendes Pires. a respeito dos ativos ambientais registrados e seu controle. o 

entrevistado respondeu que: 
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A conta caixa e bancos conta movimento, sao registrados no ativo 

circulante/disponivel: materias-pr imas. produtos em processo, acabados e 

reciclados, sao classif icadas no circulante/estoques, os equipamentos e 

instalacoes ambientais sao classif icados no ativo permanente/ imobi l izado e os 

projetos ambientais no permanente/difer ido. entretanto nao existe um balanco 

ambiental especif ico. A empresa dispoe de um tanque de decantacao de agua, 

onde apbs o processo de decantacao a agua volta a ser reutil izada no processo 

produtivo. Dispoe tambem de Filtros Manga, para retencao do pb fino expelido 

na producao do detergente em pb, evitando que o mesmo atinja a atmosfera. O 

controle desses ativos e feito pela contagem fisica de quant idade.volume e 

valores registrados em plani lha.(Sabao Kiusa) 

A Industria de Sabao Haley Ltda., quando indagado respondeu que: 

A aquisicao de equipamentos ecologicamente corretos sao lancados no ativo 

imobil izado Os custos gerados no processo sao langados como despesas 

contabeis. como por exemplo, a energia consumida A compra de uma maquina 

Estruzora no qual finaliza o produto sem a necessidade do bleo de algodao 

para a composigao do mesmo como ant igamente era feita e prejudicava em 

grande escala o meio natural, foi langado contabi lmente como ativo imobil izado. 

Sobre o controle, nao fez mengao ao mesmo.(Sabao Haley) 

Levando em consideragao que de um ativo sao esperados beneficios futuros para a 

empresa atraves de redugao ou prevengao de danos causados ao meio natural ou ainda 

conservagao do meio ambiente. esses ativos devem ser contabil izados como imobilizado ou 

diferido no periodo em que gere beneficios economicos futuros. 

Assim. ativos ambientais sao todos os bens da empresa que tendem a preservagao. 

protegao e recuperagao ambiental. 

Quanto ao controle dos mesmos. e de grande importancia as empresas fazerem 

respaldos na analise contabil atraves de historicos, planilhas ou relatorios para melhor tomada 

de decisao e controle de vida ativa desses ativos, para fins de identificagao do momento exato 

onde houve algum declinio na empresa. avaliando os ativos. dentre eles tambem os ambientais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) Quais os passivos ambientais que a empresa registra e como e feita a sua previsaor' 

Referente aos passivos ambientais. o entrevistado da empresa Jose Mendes Pires, 

relatou que: 
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A empresa nunca resultou em uma obngacao grave em consequencia do 

processo produtivo (multas/ indemzacoes). Presta servicos no sentido que todo 

material plastico desperdicado na produgao e reclclado e reutil izado na fabrica 

de sandalias Suprema para confeccao das mesmas Informou que nao existe 

previsao ja que a empresa dispoe de uma infra-estrutura para que a 

eventual idade nao ocorra (Sabao Kiusa) 

A industria de Sabao Haley Ltda.. segundo o entrevistado. informou que "nao possui 

nenhum registro de passivo ambiental na empresa' Informou que os residuos decorrentes do 

processo produtivo sao manejados de forma correta. Nao fez mencao a previsao de nenhum 

passivo ambiental. 

Os passivos ongmam-se de gastos contraidos perante terceiros para protecao e 

preservacao do meio natural, podendo constituir-se em despesas do periodo vigente ou 

conseguinte ou aquisicao de bens permanentes. 

Deve ser levado em consideracao quando existe uma obngacao perante a empresa de 

reparar algum evento ocorrido no passado 

Suas previsoes sao de extrema importancia. ja que sendo previstos geram seguranca a 

futuros negocios, livrando a empresa de potenciais riscos que venham a surgirem. 

3 3 PROJETOS AMBIENTAIS DESENVOLVIDOS 

As empresas que se preocupam com a questao ambiental. possuem em seus pianos de 

desenvolvimento. projetos que associem a questao custo-beneficio com a preservacao e 

controle do meio ambiente. Assim. esta secao aborda os projetos e alusoes que as empresas 

pesquisadas fizeram em relacao ao assunto abordado. atendendo ao segundo objetivo do 

trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) A empresa dispoe de algum modelo de Sistema de Gestao Ambiental9 
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Referente aos modelos de Sistemas de Gestao Ambiental. as duas empresas 

pesquisadas responderam que as mesmas nao dispoem de um modelo especif ico de Sistema 

de Gestao Ambiental. mas que existem projetos dentro da empresa voltados para a questao 

ambiental e que sao praticados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Os projetos voltados para a questao ambiental sao controlados na empresa? Onde sao 

aplicados 9 

Quando indagado sobre os projetos voltados para o meio ambiente e sua aplicabilidade, 

o entrevistado da empresa Jose Mendes Pires relatou que: 

A empresa dispoe de tratamento de toda agua que e utilizada no processo de 

produgao do sabao. onde a agua desperdigada e dirigida a um tanque de 

decantagao, f icando em repouso por 24 horas Apbs a decantagao, a agua e 

novamente utilizada para o processo produtivo, sendo assim reutil izado. onde 

nenhuma agua e jogada em esgotos, nao havendo desperdic io. Possui tambem 

os filtros manga que retem o pb que e expel ido na produgao para nao ser 

langado na atmosfera. A empresa esta fazendo aquisigao de catembas de coco 

para serem reaproveitados e util izados como combust ive l nas caldeiras. 

chegando em torno de 5 0 % deste, entretanto, a meta e alcangar os 100% para 

substituir a lenha que e util izada, contr ibuindo para o nao desmatamento, alem 

de que tambem todo plastico desperdigado e reciclado e reutil izado na industria 

de sandalias Suprema, de posse do mesmo propr ie tary .Ass im. todas as agbes 

ambientais apl icadas aqui na empresa estao diretamente l igadas com os 

nossos produtos, afim de redugao de custos e tambem voltadas para a 

conservagao e preservagao do meio ambiente. (Sabao Kiusa) 

Na Industna de Sabao Haley Ltda., em relagao a questao formulada. o entrevistado 

mencionou que: 

Na empresa existem projetos de melhoria cont inua. em termos de qual idade no 

ambiente interno de trabalho e preocupagao com um produto ecologicamente 

correto, sem dano algum ao meio ambiente e ao consumidor A empresa 

tambem utiliza alem da lenha, catembas de coco como combust ivel das 

caldeiras Embora sua localizagao seja um pouco distante da cidade, a empresa 

dispoe de fossas septicas para despejo de esgotos, nao ficando a ceu aberto, 

nem oferecendo nscos ao meio natural, entretanto. tern um projeto em 

andamento junto a SUDEMA, para a licenga do Ministeno da Saude, visando o 

tratamento de residuos sblidos. agua e esgotos (Sabao Haley) 
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c) Existe algum outro aspecto relacionado a Contabilidade Ambiental que gostana de 

relatar? 

Tanto a empresa Jose Mendes Pires (Sabao Kiusa). como a Industria de Sabao Haley 

Ltda., afirmou que desconheciam a Contabil idade Ambiental propriamente dita, por falta de 

incentivo e esclarecimento tanto do profissional contabil (contadores). quanto das entidades 

responsaveis (conselhos regionais, federal e delegacias). 

Em relacao aos projetos desenvolvidos nas mesmas. cada empresa abordou o que mais 

e de relevancia para cada uma. atendendo a uma visao que trouxesse de forma imediata os 

beneficios que os tais causem em seu meio. 

Expuseram de forma clara e objetiva, que a Contabil idade Ambiental contnbui para o 

sucesso da empresa. ajudando aos gestores em suas tomadas de decisoes no que concernem 

as variaveis ambientais. no intuito de alcancar a plena transparencia do desempenho ambiental, 

disseminando tecnicas para conformidade na apresentacao do relato de suas atividades 
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Com a crescente exigencia da sociedade perante as empresas quanto a conscience 

ecologica e a implantagao de politicas ambientais estruturadas afim de vantagem competitiva. 

as indiistrias tern se fortalecido na pratica de atitudes ambientalmente corretas. 

Por tratar-se de um estudo realizado por meio de multicaso. inquiriu-se fazer deducoes a 

partir de dados coletados nas empresas pesquisadas. contribuindo de forma efetiva para 

estudos futuros sobre a contabil idade ambiental. 

Assim. o objetivo geral da presente pesquisa incidiu em verificar a existencia e o grau de 

desenvolvimento da aplicabil idade de agoes ambientais nas duas maiores industrias de sabao 

da cidade de Sousa/PB. identificando as ev idences do uso da Contabil idade Ambiental , 

verificando os projetos desenvolvidos relativos ao meio ambiente e sua aplicabilidade. 

De acordo com o que foram abordadas. as empresas caractenzam-se como empresas 

de medio porte, com forte atuagao no seu segmento 

A empresa Jose Mendes Pires (Sabao Kiusa). destaca-se na fabricagao de sabao e 

oleos vegetais Kiusa. especif icadamente na fabricagao de sabao em barra glicennado. 

extrusado, comum. detergente em po e la de ago; possui 48 funcionarios empregados; obteve 

um faturamento no ano de 2007 de R$ 6.000.000,00: seu capital e 100% nacional; atua 95% no 

mercado interno e 5% no mercado externo; no seu meio, nao adota a Contabil idade Ambiental 

propriamente dita. mas faz alusoes a ela. atraves de controle e implantagao de projetos 

direcionados ao meio ambiente. 

A Industna de Sabao Haley Ltda.. tambem atua na fabricagao de sabao e seus 

derivados, especif icadamente no sabao em barra comum e glicerinado; possui 33 funcionarios 

empregados. nao informou seu faturamento no ano de 2007: seu capital e 100% nacional; atua 

100% no mercado interno e tambem nao adota a Contabil idade Ambiental propriamente dita. 

mas faz alusoes a ela. atraves de controle e implantagao de projetos direcionados ao meio 

ambiente. 

As empresas pesquisadas evidenciaram de forma clara e objetiva a nao existencia na 

Contabil idade Ambiental, entretanto. salientaram que os bens, direitos e obngagoes adquindas 
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referente a alguma alusao ao meio ambiente, sao contabil izados no balango patrimonial da 

empresa, nao especif icadamente num balango ambiental. 

Entende-se que a Contabil idade Ambiental deve ser aplicada para comprovar a 

responsabil idade da empresa com o meio natural, atraves da utilizagao de relatorios, onde 

deverao ser evidenciados de forma transparente tudo que estiver interligado com o controle, 

recuperagao e preservagao do meio ambiente. 

Explanaram que as mesmas detem de projetos de recuperagao. controle e preservagao 

do meio ambiente, no qual atraves dos mesmos reduzem custos no processo produtivo e 

consequentemente gera um valor baixo para o produto final Relataram tambem que sempre 

estao buscando novas alternativas de redugao de impactos a medida que aumenta o volume da 

demanda. 

Portanto, conclui-se. a partir das respostas das empresas pesquisadas, que as mesmas 

possuem agoes ambientais significativas para preservagao, controle e redugao de impactos que 

possam ser causados ao meio ambiente, criando um elo entre as empresas e a comunidade, 

embora nao aplicarem a Contabil idade Ambiental como tal em sua gestao. As agoes. sao 

aplicadas durante todo processo produtivo ou fora dele, a fim de redugao de custos no produto 

final, bem como a protegao do meio natural o qual estao inseridas. 
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As comprovagoes observadas e relatadas neste trabalho. embora sejam direcionadas 

apenas a duas empresas pesquisadas. orientam para novas indagagoes relacionadas a este 

tema em futuras pesquisas sobre as agoes ambientais desenvolvidas pelas empresas. o uso 

das mesmas e o grau de desenvolvimento da Contabil idade Ambiental. Neste sentido 

recomendam-se futuras pesquisas, como: 

• identificar o motivo pelo qual as empresas amda desconhecem o uso da Contabil idade 

Ambiental e sua aplicagao. 

• promover a pesquisa em empresas de ramos de atividades diferentes. a fim de 

constatar possiveis d ivergences de resultados 

• verificar as agoes junto a empresas que possuem Creditos de Carbono 

• comparar a outras empresas diferentes estudos afim de garanti-las a eficacia de 

medidas ambientais corretas, com a finalidade de torna-las competit ivas. 
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APENDICE A - QUESTIONARIO DA PESQUISA 

CENTRO DE CIENCIAS JURJDICAS E SOCIAIS 

COORDENAQAO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

Prezados Senhores, 

Solicitamos por meio deste, a participagao e o auxilio ao Trabalho de 

Conclusao do Curso de Ciencias Contabeis, a fim de fornecer informagoes uteis ao 

desenvolvimento desta pesquisa academica. A presente pesquisa e desenvolvida 

pelo discentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Marrison Alan de Sousa Leite, aluno desta instituicao de ensino e 

orientado pela docente Cristiane Queiroz Reis. 

Este instrumento de pesquisa tern por finalidade coletar dados a respeito de 

Contabilidade Ambiental e Sistemas de Gestao Ambiental. Atualmente, a 

conscientizacao da sociedade e a globalizacao da economia, estao forcando as 

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

estao adotando Sistemas de Gestao Ambiental, agregada a uma politica contabil, 

chamada Contabilidade Ambiental. 

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

desenvolvimento da aplicabilidade de agoes ambientais nas duas maiores industrias 

de sabao da cidade de Sousa/PB. A importancia de sua participagao e relevante 

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

pesquisa, o meio ambiente e a empresa participante. 

Desde ja agradego sua participagao. 

Cristiane Queiroz Reis 
Prof3 Orientador 
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1. PERFIL DA EMPRESA 

1.1 Razao social: 

1.2 Enderego: 

1.3 Composigao societaria: 

~ ] % nacional 

% estrangeiro 

1.5 Ramo/atividade: 

1.6 Principals produtos: 

1.7 Numero atual de empregados: 

1.8 Faturamento em 2007: 

1.9 Mercado de atuagao: 

Interno 

Externo 

2 PERGUNTAS: 

2.1 - Elementos que evidenciam o uso da Contabil idade Ambiental . 

a) A empresa possui a Contabil idade Ambiental'?' 

b) Quais sao os ativos ambientais que a empresa registra e como sao 

controlados? 

c) Quais os passivos ambientais que a empresa registra e como e feita a sua 

previsao? Explique. 
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d) A sua empresa possui algum tipo de certif icacao? Qual? Esse tipo de 

certif icacao trouxe algum resultado para e m p r e s a 7 

2 - Projetos ambientais desenvolvidos na empresa. 

a) A empresa dispoe de algum modelo de Sistema de Gestao Ambiental? 

b) Os projetos voltados para a questao ambiental sao controlados na empresa? 

Onde sao aplicados? 

c) Existe algum outro aspecto relacionado a Contabil idade Ambiental da 

empresa que gostaria de relatar? 
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FIGURA 6 - Filtro Manga 

Fonte: Marrison Alan (05/2008) 
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FIGURA 8 - Tanque de decantagao 

Fonte: Marrison Alan (05/2008) 

FIGURA 9 - Catembas de Coco 

Fonte: Marrison Alan (05/2008) 
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FIGURA 10 - Maquina Estruzora 

Fonte: Marrison Alan (05/2008) 
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FIGURA 12 - Tanques de separacao dos compostos do sabao. 

Fonte: Marrison Alan (05/2008) 

FIGURA 13 - Lenha 

Fonte: Marrison Alan (05/2008) 


