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Com o apelo da sociedade para que as organizacoes produzam menos efeitos danosos no 

pianeta, a Contabilidade Ambiental se apresenta com uma ferramenta de auxilio na 

evidenciacao das questoes ambientais atraves de relatorios e documentos que comprovarao 

o comportamento destas organizacoes com o meio ambiente. Neste contexto o estudo 

consistiu em verificar a partir da utilizacao da Contabilidade Ambiental, como as empresas 

nacionais do ramo de papel e celuiose evidenciam suas praticas de sustentabilidade e sua 

evolucao no periodo de 2005 a 2009. A metodologia aplicada foi a descritiva, exploratoria, 

bibliografica, documental e qualitativa. Os resultados obtidos apresentam uma evolucao nas 

divulgacoes de informacoes de carater social, ambiental e financeira pelas empresas 

pesquisadas. Com destaque para as declaracoes de preocupacao e comprometimento com 

as questoes ambientais, dos certificados obtidos, do compromisso com a politica ambiental, 

do reconhecimento das regulamentagoes do meio ambiente, dos investimentos com 

preservacao, recuperagio e reabilitacao das ocorrencias ambientais, como tambem a 

responsabilidade do licenciamento para a producao de suas atividades. 

Palavras-Chaves: Informacoes socio-ambiental, Contabilidade Ambiental, empresas de 

papel e celuiose. 



ABSTRACT 

With the appeal of the Society for organizations to produce less harmful effects on the planet, 

environmental accounting presents a tool to aid in the disclosure of environmental issues 

through report sand documents that will prove the behavior of these organizations with the 

environment. In this context the study was to verify from the use of environmental 

accounting, as the national companies of the pulp and paper industry show their practice of 

sustainability and its evolution over the period 2005 to 2009. The methodology was 

descriptive, exploratory, bibliographical, documentary and qualitative. The results show an 

evolution in the disclosures of the social, environmental and financial companies surveyed. 

With emphasis on the statements of concern and commitment to environmental issues, 

certificates attained, and commitment to environmental policy, the recognition of 

environmental regulations, investment with preservation, restoration and rehabilitation of 

environmental occurrences, but also the responsibility of licensing for the production of its 

activities. 

Key Words: Socio-Environmental, Environmental Accounting, pulp and paper companies. 
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1 I N T R O D U C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Antigamente, a utilizagao dos recursos naturais era aproveitada para a sobrevivencia das 

pessoas sem a preocupagao de obter lucros, pois, nao era necessaria tanta preocupagao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \a 

que os recursos se encontravam em abundancia. Com o passar dos tempos, o surgimertto 

de tecnologias modernas e mais perfeitas, o surgimento de industrias, produziram para o 

mundo Hmitagoes de recursos e degradagio no meio ambiente em grandes proporgoes. 

Um tema com discussoes nos mais diversos aspectos e meios, a preocupagao com o meio 

ambiente, peia proporgao e a complexidade dos efeitos causados peias empresas, leva a 

sociedade a uma inquietagao preocupante, ja que as futuras geragoes poderao ser 

prejudicadas e atingidas, com o aumento da poluicao no planeta. Segundo Cordeiro e 

Chaves (2009, p. 2) "Diante disso, podemos considerar as pressoes sociais e legais na area 

ambiental, recebidas pelas empresas, como uma conscientizagao da necessidade de 

manter os recursos naturais renovaveis ou nao, tomando medidas e providencias para 

reduzir o nivel de poluigao." Nesse sentido, a sociedade comegou a cobrar das 

organizagoes que usam os recursos da natureza para a produgao de suas atividades e 

consequentemente obteng§o de ganhos, um posicionamento socioambiental de 

responsabilidade dos administradores quanto a minimizagao e aboligao da poluigSo e na 

esperanga de Desenvolvimento Sustentavel. 

A contabilidade ambiental vem promover para os usuarios externos e internos, informagao, 

mensuragao e identiflcagio dos recursos destinados para o equilibrio socioambiental. 

Portanto, quando os atos ambientais de responsabilidade das empresas s i o evidenciados 

nos documentos comprobat6rios, torna a contabilidade interligada entre organizagSes e 

sociedade, tentando apresentar os resultados dos recursos que foram investidos nas 

questoes ecologicas. 

Deste modo, a contabilidade transforma-se numa ciencia importante entre organizagao e 

comunidade em relagao as causas ambientais, por tornar evidentes os fatos realizados 

pelas organizagdes dos investimentos, dos gastos, das receitas, nas questoes ambientais, e 

assim, poder tomar decisoes, sejam elas, de investimento, vendas, compras, etc. Conforme 

destaca Paiva (2006, p. 17), "a contabilidade ambiental pode ser entendida como a atividade 

de identiflcagio de dados e registros de eventos ambientais, processamento e geragao de 

informagoes que subsidiem o usuario servindo como parametro em suas tomadas de 

decisoes." Portanto, a aplicacao da contabilidade ambiental nas organizagoes gerando 

informagao para o posicionamento dos usuarios se apresenta como atividade de importancia 

para os tomadores de decisao. 
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Assim sendo, entende-se a contabilidade como auxiliar nas questoes ambientais 

promovidas pelas empresas, o que proporciona o presente trabalho fundamentar-se nas 

empresas de capital aberto do ramo de papel e celuiose e que sao registradas na Bolsa de 

Valores de S i o Paulo (BOVESPA). 

1.1 Delimitagao do tema e problematic^ 

Com a conscientizacao da sociedade em relagao o que vem acontecendo com a natureza, 

proveniente dos fatores determinados pelas empresas de poluigao e degradagao, tern 

levado a comunidade ter comportamento mais responsive! com as questoes ambientais, o 

que produziu efeito tambem nas empresas que estao percebendo que investidores, 

acionistas, como tambem clientes estao procurando investir em instituigoes que se 

comportam ecologicamente corretas. Segundo SantoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. a/. (2006, p. 2) "Manter o grau de 

necessidades e desejos da populagao permitindo que os recursos naturais estejam 

disponiveis para geragoes futuras e um dilema que as organizagoes estao enfrentando nos 

ultimos anos." 

Os acontecimentos de poluigao contra a natureza tomam-se visivel com a exploragao 

desenfreada que as organizagoes praticam retirando os recursos naturais para a produgao 

de suas atividades e depositando elementos poluidores na natureza, com a finalidade de 

lucros sem retorno para a saude do planeta. Diante desse cenario, necessario se faz 

encontrar meios para reprimir, ou encontrar caminhos para amenizar a poluigao causada por 

essas organizagoes. 

Segundo SantoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et a/. (2006, p. 2): 

Atualmente os professionals da classe contabil estao preocupados com a 
preservacio do meio ambiente, estando atentos a questao da 
responsabilidade social e no desenvolvimento sustentivel. Para mensurar 
essas constantes mutagoes em nosso meio ambiente, as organizagoes 
ligadas diretamente com a extragao de recursos naturais estao implantando 
a Contabilidade Ambiental em suas atividades. 

No ramo da Contabilidade se encontra a contabilidade ambiental com a finalidade de 

registrar os acontecimentos de natureza ambiental realizados pelas empresas, quando 

evidencia nos seus trabalhos a contabilizagao dos itens ambientais, dos investimentos 

realizados no combate aos efeitos causadores de poluigao na natureza. 

Para Poleto e Morozini (2008, p. 1): 

A contabilidade ambiental, alem da fungao de orientar a empresa nos 
registros dos gastos e investimentos com o meio ambiente, tern como 
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premissa ievar o empresariado a uma tomada de consciencia no sentido de 
que os recursos naturais nao sao inesgotaveis, muito peto contrario: alguns 
danos causados a natureza s io irreversiveis, 

Os demonstratives ambientais elaborados pela contabilidade oferecem aos usuarios 

informagoes importantes dos recursos investidos pelas empresas nas questoes socio-

ambientais, para que se possam tomar as decisoes precisas, ja que a extragao da materia 

para produgao de suas atividades e esgotavei e que pode se tornar extinguivel. 

Nesse trabalho busca-se encontrar e revelar as evidencias dos investimentos destinados 

para a melhoria do meio ambiente, das despesas, das receitas, ou seja, todos os registros 

das questoes ambientais, cujas respostas procuram-se nos seguintes documentos: Balango 

Social, Relatorio de Sustentabilidade, Relatorio Socioambiental, Relatdrio da Administragao 

e Problemas Ambientais das organizagSes "Celuiose Irani S.A., Companhia 

Melhoramentos de Sao Paulo, Fibria Celuiose S.A., Klabin S.A., Santher - Fabrica de 

Papel Santa Therezinha S .A., e Suzano Papel e Celuiose S.A., cadastradas no site da 

Bolsa de Valores de Sao Paulo - BOVESPA, do ramo de celuiose e papel. Portanto, a 

questao problema desse estudo busca responder a seguinte indagagao: A part ir da 

utiltzagao da Contabilidade Ambiental, como evoluiram as praticas de 

sustentabi l idade das empresas nacionais do ramo de papel e celuiose? 

1.2 Objet ivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.1 Objetivo geral 

• A partir da utilizagao de Contabilidade Ambiental, evidenciar como evoluiram as 

praticas de sustentabilidade das empresas nacionais do ramo de papel e celuiose. 

1.2.2 Objetivos especificos 

> Destacar que meios de comunicagao as empresas utilizam para divulgar as suas 

informacoes. 

> Identificar as informacoes de carater socioambiental divulgados pelas empresas nos 

seus demonstrativos; 

> Fazer uma analise comparativa da evolugao das informagoes de carater 

socioambiental divulgadas pelas empresas. 



17 

1.3 Justi f icat iva do es tudo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Divulgar informagoes corretas e transparentes nos relatorios das empresas denota sua 

preocupagao em permanecer no mercado, mas tambem se torna uma exigencia por parte 

dos usuarios extemos, onde, se essas informagoes forem confiaveis, pode haver uma 

participagao maior de investidores e clientes nessas organizagoes. Para Pamplona (2008, p. 

16) "No mundo atual, cada vez mais a sociedade vem introduzindo em seu cotidiano a 

valorizagao do meio ambiente. Dessa forma passaram a utilizar produtos ou servigos de 

empresas que tenham consciencia de suas responsabilidades para com o meio ambiente." 

Observa-se que atualmente muitas pessoas se mostram com mais respeito com as 

questoes ambientais, e diante disso, as empresas introduziram no uso de suas 

necessidades, as produgoes ou os servigos de forma a obter uma sustentabilidade 

empresarial. 

As publicacdes pode se tornar importantissimas para a sociedade, uma vez que, as 

empresas estarao apresentando publicamente o quanto de investimentos esta alocando na 

preservagao e cuidados com o meio ambiente. Para Cavalcanti (2008, p. 16) "Diante desse 

cenario, as organizagoes perceberam que, os usuarios das informagoes contabeis tendem a 

se tornar cada vez mais exigentes na busca de organizagoes que inspirem confiabilidade na 

divulgagao de seus relatorios." Na visao das empresas, as pessoas interessadas nos 

resultados das organizagoes, passaram a se interessar por entidades que produzam 

informagoes confiaveis em seus documentos. 

A exploragSo descontrolada dos recursos naturais para a produgao das atividades das 

empresas ocasiona grande desequilibrio ambiental, alem do uso desses recursos, ainda 

jogam-se na natureza, subprodutos e detritos dessas produgoes provocando ainda mais 

prejuizo ambiental no planeta. 

Encontrar meios e desenvolver programas a fim de amenizar os efeitos danosos de poluigao 

causados pelas empresas e para os gestores uma condigao essencial para a sobrevivencia 

de sua organizagao. 

Para SantoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al. (2006, p. 2) as empresas encontram na contabilidade os meios de 

demonstrar as benfeitorias para com o meio ambiente: 

A Contabilidade Ambiental esta sertdo uma grande conquista para a classe 
contabil, pois alem de ter uma legislagao muita bem elaborada acerca do 
meio ambiente, est i sendo de grande valia para as organizagoes, 
identificando, avaliando, registrando, demonstrando e analisando os fatos 
ambientais decorrentes de sua atividade exploratoria. 
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Nesse entendimento, a Contabilidade Ambiental, munida de normas, leis inibidoras e 

combatentes de possiveis degradagoes causadas pelas empresas ao meio ambiente, 

apresenta-se como um instrumento eficiente para analisar e gerenciar as causas e efeitos 

de poluigao produzida pelas atividades. Portanto, as questoes ambientais tornam-se 

relevantes quando apresentadas suas contribuigdes para com o meio ambiente e 

demonstradas atraves dos seus custos, investimentos, e receitas ambientais nos relatorios 

das empresas. 

A evidenciacao dos fatos ambientais pode se tomar importante e determinante para 

observar se as organizagSes estSo tomando as decisoes corretas de controle e preservagio 

do meio ambiente da ut izacao dos recursos naturais para a produgao de sua atividade, e 

entender atraves desse estudo se as exigencias das regulamentagoes atuais que trata das 

questoes ambientais estao sendo expostas nos relatorios das empresas do ramo de 

celuiose e papel, com registro na Bolsa de Valores de Sao Paulo (BOVESPA). 

Para tanto, nesse estudo utilizou-se do site da Bolsa de Valores de S i o Paulo por se 

apresentar como um meio de evidenciar as informagoes das empresas do ramo de papel e 

celuiose que sao cadastradas e que para a produgao de suas atividades se utilizam de 

material que sao extraidos dos recursos naturais, e em contrapartida depositam na agua, no 

solo e no ar composigSes quimicas, fisicas e bioldgicas poluidoras, tornando-as um dos 

segmentos que mais produzem poluentes ao meio ambiente, o que investiga-Ias e 

apresentar seus resultados e informagoes ambientais se faz necessario para toda a 

sociedade. 

1.4 Procedimentos metodologicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Tipologia de pesquisa quanto aos objetivos 

A pesquisa quanto aos objetivos e classificada como descritiva e exploratoria. No 

entendimento de Gil (1999 apud RAUPP e BEUREN 2004, p. 81) "A pesquisa descritiva tern 

como principal objetivo descrever caracteristicas de determinada populagao ou fenomeno ou 

o estabelecimento de relagoes entre as variaveis. Uma de suas caracteristicas mais 

significativas esta na utilizagio de tecnicas padronizadas de coletas de dados." 

E tambem exploratoria, pois segundo Gil (2002) ela propicia a busca de uma maior 

familiaridade com o problema da pesquisa no intuito de explica-lo, onde geralmente e feito 

atraves de um levantamento bibliografico. 



19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Observa-se para o autor que esse tipo de pesquisa visa relatar as peculiaridades de certo 

setor ou ocorrencia, e que a caracteristica mais importante se da pela coleta de dados, 

sendo esta caracteristica empregada no presente estudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.2 Tipologia de pesquisa quanto aos procedimentos 

A fim de complementar a fundamentacao teorica deste trabalho, quanto os procedimentos 

utilizado e classificada como uma pesquisa bibliografica, por se utilizar de livros, artigos, 

dissertacdes, teses, entre outros. Para Cervo e Bervian (1983, p. 55) define a pesquisa 

bibliografia como a que explica um problema a partir de referenciais tedricos publicados em 

documentos. Ja para Beuren (2004, p. 87) "O material consultado na pesquisa bibliografica 

abrange todo referencial ja tornado publico em relacao ao tema de estudo, desde 

publicacoes avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, dissertacdes, 

teses, entre outros." 

Tambem se trata de uma pesquisa documental Ja que se utilizou de levantamentos 

realizados no Balanco Social, Relatorio de Sustentabilidade, Relatorio Socioambiental, 

Relatorio da Administracao e Problemas Ambientais, visando encontrar os valores de 

investimentos realizados em combate aos efeitos causadores de poluicao praticados pelas 

organizacoes que fazem parte desse estudo. Segundo Beuren (2004, p. 89)" . . . a pesquisa 

documental vale-se de materials que ainda nao receberam nenhuma analise aprofundada. 

Esse tipo de pesquisa visa, assim, selecionar, tratar e interpretar a informacao bruta, 

buscando extrair dela algum sentido e introduzir-lhe algum valor, podendo deste modo, 

contribuir com a comunidade cientifica a fim de que outros possam voltar a desempenhar 

futuramente o mesmo papel." 

1.4.3 Tipologia de pesquisa quanto a abordagem do problema 

Para investigar as praticas ambientais desenvolvidas no setor, utilizou-se de levantamento 

de dados, procurando distinguir o desempenho de um setor empresarial, logo apos realizou-

se uma analise dos resultados qualitativa, baseando-se quanto a abordagem do problema. 

Portanto, esse trabalho monografico trata de pesquisa qualitativa, tendo em vista que, 

demonstra informacoes pelo meio da analise, compreensao e descricao do objeto de 

estudo. 
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De acordo com Richardson (1999, p. 80): 

[...) os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem 
descrever a complexidade de determinado problema, analisar a intera?ao 
de certas variaveis, compreender e classificar processos dinamicos vividos 
por grupos socials. Ressalva, tambem, que podem contribuir no processo 
de mudanga de determinado grupo e possibilitar, em maior nivel de 
profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos 
indivlduos. 

No emprego da metodologia qualitativa observa-se que se refere a deduzir uma complicada 

situacSo, onde se verifica o comportamento de umas variaveis, envolve-se e enumera 

procedimentos ativos de camadas da sociedade. Pode ainda cooperar com as alteracdes 

determinadas por um conjunto de pessoas e permitir atender e entender o comportamento 

de uma categoria com mais afinco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.4 Universe* e amostra da pesquisa 

Atraves dos documentos comprobatorios encontrados no site da Bolsa de Valores de Sao 

Paulo (BOVESPA) e nos sites das empresas investigadas nesse trabalho, tais como: 

Balanco Social, Relatorio de Sustentabilidade, Relatorio Socioambiental, Relatorio da 

Administragao e Problemas Ambientais das empresas submetidas a Comissao de Valores 

Mobiliarios (CVM) cujo ramo de atividade e papel e celuiose, busca-se evidenciar os 

investimentos, as despesas e receitas de natureza ambientais, diante disso o universo da 

pesquisa e composto por todas as empresas nacionais do ramo de papel e celuiose. 

Ja como amostra o estudo foi realizado em todas as empresas do ramo de atividade papel e 

celuiose, conforme cadastro na Bolsa de Valores do Estado de Sao Paulo, onde a 

acessibilidade as informagoes foi fator fundamental para esta escolha. Deste modo, segue 

abaixo as organizacoes que compSe a amostra do estudo abordado nessa pesquisa 

cientifica. 

Quadro 1 - Empresas Listadas no Segmento de Papel e Celuiose 

Celuiose Irani S.A. 

Companhia Melhoramentos de Sao Paulo 

Fibria Celuiose S.A. 

Klabin S.A. 

Santher - Fabrica de Papel Santa Therezinha S.A. 

Suzano Papel e Celuiose S.A. 

Fonte: http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-
listadas/BuscaEmpresaListada.aspx?segmento=Papel+e+Celulose&idioma=pt-br 

http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-
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1.4.6 Procedimentos de coleta de dados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foram extraidas dos relatdrios da administragio, dos relatorios de problemas ambientais, 

das notas explicativas, dos relatorios de sustentabilidade, das demons t ra tes contabeis, e 

demais documentos, as informagoes que darao enfase ao problema elaborado nesse 

trabalho. Os dados retirados foram dos anos de 2005 a 2009, por serem os que estavam 

disponiveis no site, de todas as empresas do ramo de atividade papel e celuiose, 

cadastradas na Bolsa de Valores de Sao Paulo (BOVESPA). 

Essas informacoes foram retiradas do site da BOVESPA, e se buscou tambem nos 

enderecos eletronicos das empresas outras informagoes de carater ambiental, tat como, o 

relatorio de sustentabilidade. 

1.4.7 ApresentagSo e interpretagSo dos dados 

A apresentagio e interpretagao dos dados deram-se primeiro pela pesquisa de leitura em 

diversos artigos, livros, dissertagoes, teses, baseando-se nas regulamentagoes da pesquisa 

em analise, na tentativa de encontrar os informativos que complemente as evidencias das 

empresas em estudo. 

Logo apos, buscou-se atraves dos relatorios, das demonstragdes financeiras, notas 

explicativas publicadas pelas organizagoes que fazem parte desse trabalho, as informagoes 

que se pretendia obter para dar uma posigao do comportamento de cada empresa em 

relacao a investimentos, despesas e receitas com questoes do meio ambiente. De posse 

dessas informagSes, realizou-se uma demonstragao via quadras e graficos, que foram 

explicadas as evidencias dos itens ambientais determinados pelas organizagoes. 

1.5 Organizacao do trabalho 

Este trabalho e constituido a partir da elaboragao do problema de pesquisa, do seu objeto e 

da escolha da metodologia. Na primeira parte e alocada a introdugao, os objetivos, a 

problematica, a justificativa e a metodologia aplicada. 

Na segunda parte destaca-se a fundamentacao teorica onde s l o relatados os elementos a 

partir do surgimento do papel, contabilidade ambiental que engloba os primbrdios da 

contabilidade ambiental, os itens ambientais como os ativos ambientais, os passivos 

ambientais, as despesas ambientais, as receitas ambientais, os custos ambientais 
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distribuidos em custos convencionais, custos potencialmente ocultos, custos com 

contingencias e custos de imagem e relacionamento. 

Mais adiante se tratou do sistema de gestao ambiental, as normas ambientais, as evidencias 

ambientais distribuidas em Balanco Social, Relatorio de Sustentabilidade, Relatorio 

Socioambiental, Relatorio da Administracao e Problemas Ambientais. Este referencial tera 

proveito para a interpretacao dos dados fornecidos pelas empresas objeto deste estudo. 

Na terceira parte do trabalho sao comentadas as analises dos dados. Em seguida sao 

disponibilizadas as consideracdes finals, recomendacoes e as referencias bibliograficas. 
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2 F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

2.1 Meio ambiente e impactos ambientais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com a Lei n°. 6.938 de 31 de agosto de 1981 que dispde sobre a politica nacional 

do meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulacao e aplicacao, em seu artigo 3°, 

inciso I, "entende-se por meio ambiente, o conjunto de condicoes, leis, influencias e 

interacoes de ordem fisica, quimica e biologica, que permite, abriga e rege a vida em todas 

as suas forrnas". Tinoco e Kraemer (2008, p. 34) definem meio ambiente da seguinte 

maneira: "como o conjunto de elementos bioticos (organismos vivos) e abioticos (energia 

solar, solo, agua e ar) que integram a camada da terra chamada biosfera, sustentaculo e lar 

dos seres vivos." 

O meio ambiente e considerado o habitat natural dos seres que se perpetuam, como 

tambem dos elementos que compoe a biodiversidade e avalia-se como uma das maiores 

preocupacoes da humanidade, devido aos elevados estados de poluicao ambiental 

provocados pelo ser humano nos ultimos tempos, de onde, se percebe que o homem possa 

ser o principal elemento propositor dos impactos causados na natureza. Para Mafra (2008 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

apud PAMPLONA 2008, p. 20) "A interacio do homem com o meio ambiente pode causar 

modificacdes beneficas ou maleficas, como o reflorestamento para recuperac5o de areas 

degradadas, ou o despejo de resfduos industrials sem tratamento adequado nos rios." 

Segundo Maciel et. al. (2009, p. 138): 

Com os avanoos tecnologicos e o desenvolvimento da populacao, as 
atividades humanas originaram impactos negativos ao meio ambiente que, 
durante seculos, foi visto como fonte inesgotavel de recursos naturais tendo 
como objetivo suprir as necessidades do homem. As preocupacoes relativas 
ao meio ambiente que vem sendo discutidas no mundo inteiro decorrem da 
evidencia de que atividades humanas, de modo geral, como empresas, 
govemos e individuos, nSo se preocupam com a preservacao ambiental, e 
essa preocupacao e crucial para a existincia das futuras geracoes. 

Para os autores, deu-se atraves do progresso tecnologico e do conhecimento acelerado da 

sociedade, que as acoes humanas causaram violencias negativas na natureza, quando se 

percebia que os recursos naturais seriam infinitos e que serviam para atender as carencias 

dos povos. Vartas discussSes sao realizadas e interpretadas como preocupantes com a 

preservacao da natureza, entendo-se que essa responsabilidade de combate as 

degradacdes com o meio ambiente e determinate para a existencia das posteriores 

populacoes. 
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Ja para Oliveira (2004, p. 10): 

Durante seculos, o meio ambiente foi visto apenas como fonte supridora de 
materias-primas para a produgao e depositario direto dos subprodutos 
inaproveitaveis das atividades econ&micas. Por tras desse pensamento, 
havia a impressao de que os recursos naturais seriam inesgotaveis e de 
que o crescimento econdmico poderia continuar indefinidamente sem 
maiores preocupacoes com o estoque desses recursos. 

Sendo durante muitos anos como doador de materials destinados para a produgao de 

atividades economicas das empresas e os rejeitos devolvidos a natureza, o meio ambiente 

era considerado assim para as organizagoes e servia so para o retiro desses recursos 

naturais, ja que nao havia uma preocupacao por considerarem infmitos e inesgotaveis seus 

componentes. 

Para Goulart e Cailisto (2003, p. 1): 

Em todo o planeta, praticamente nao existe um ecossistema que nao tenha 
sofrido influencia direta e/ou indireta do homem, como por exemplo, 
contaminacao dos ambientes aquaticos, desmatamentos, contaminagio de 
tengot freatico e introdugSo de especies exoticas, resuitando na diminuigao 
da diversidade de habitats e perda da biodiversidade. 

Como se observa em quase todo o planeta Terra ja ocorreu intervengao do homem com 

referenda a biodiversidade do planeta, seja pela prbpria vontade ou por via indireta. Com a 

populacao que a cada dia tende ha aumentar, o progresso dos centres urbanos e por 

consequencia, tomando espago das areas que ainda nao foram desmatadas, pode ter sido 

um dos responsaveis pelo aumento da violencia das velocidades antropicas sobre as fontes 

naturais. Segundo Goulart e Cailisto (2003, p. 1) u O crescimento das cidades nas ultimas 

decadas tern sido responsavel pelo aumento da pressao das atividades antropicas sobre os 

recursos naturais." 

De acordo com a Resolugao CONAMA n° 001/86, art. 1°, o termo "impacto ambiental" pode 

ser definido como qualquer alteragao das propriedades fisicas, quimicas e bioldgicas do 

meio ambiente resultante de atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem a 

saude, a seguranga e o bem-estar da populagio; as atividades sociais e economicas; a 

biota; as condicdes esteticas e sanitarias do meio ambiente e a qualidade dos recursos 

ambientais. 

Primavesi e Primavesi (2003, p. 7) citam diversas ag6es de origem poluidoras para o 

planeta, tais como "Eventos de introducao no ambiente de substancias em quantidades 

toxicas, para o combate a pragas ou patdgenos e que leva a intoxicagfies, mortes de 

pessoas e da fauna util, como a de polinizadores e de inimigos naturais de pragas e outros. 
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O impacto ambiental pode ser um desequilibrio proporcionado pela colisao do 

relacionamento do homem com o meio ambiente, dentre eles, outros fatores podem ser 

determinantes para esses impactos, como os locais que centralizam a maior parte dos 

populares mais humildes, que por falta de informagao e a falta de recursos, aliada as 

pessimas moradias, de menor nivel social e economico, emite uma pressao maior sobre os 

recursos naturais, alem disso, outros fatores como, a diminuicao da biodiversidade; erosao; 

inversio termica; ilha de calor; efeito estufa; destruicio da camada de ozdnio; chuvas 

acidas; mudancas climaticas; etc. 

Com destacam Primavesi e Primavesi (2003, p. 7): 

Eventos de poluigao sdtida, liquida, gasosa, radiativa, termica, luminosa, 
sonora e visual de ambiente, ar, agua (superficial e subterranea), solo e 
alimentos; destruigao dos mares, fonte maior do oxigenio que respiramos, 
em conseqiiencia de derramamentos de 6leo, de emissao de nutrientes 
(eutroficagao) levados pelas eros5es e os esgotos, e de aquecimento 
global; efeito estufa, buraco na camada de ozdnio, chuvas acidas; 
concentracao de lixos e dejetos, focos de pragas e enfermidades e sua 
disseminagSo mais intensa, epidemias diversas, surgimento de novas 
doengas, ressurgimento de doengas consideradas controladas; aumento de 
pragas e patogenos agrfcolas; guerras e campos minados ou radiativos. 

Ainda, dos ja aqui relatados, tambem se pode citar: a devastagio ambiental que cresce 

desenfreadamente, ocasionando prejuizo da biodiversidade comprometendo os processos 

ecologicos, a legislagao ambiental nao muito eficiente com pouca fiscalizagao; para o meio 

empresarial e o mercado consumidor ainda nao existe uma consciencia ambiental desejavel; 

a questao da repartigao da renda, aonde, ha uma disparidade, com isso, acarretando a 

desigualdade social agravando a situagio de miseria de uma parte da sociedade. 

Frisados mais uma vez por Primavesi e Primavesi (2003, p. 6) outros fatores de degradagao 

ambiental: 

Extrativismo mineral mutilador de paisagens, extrativismo predatOrio de 
coleta e caga de flora e fauna, desmatamentos acelerados em larga escala, 
eliminagao de areas verdes permanentes (condicionadores naturais do ar); 
redugao intensa da biodiversidade; ruptura ou destruicio de corredores 
biologicos terrestres, aquaticos e aereos; grandes represamentos de agua, 
megaldpoles; impermeabiiizagao e compactagao ou revolvimento de solos. 

Portanto, a relaglo entre o meio ambiente e os impactos que causam prejuizo para a vida 

dos seres do planeta Terra, devem ter um equilibrio, e esse equilibrio deve-se partir do 

homem, diante de sua capacidade de degradar ha tambem a competencia de gerar 

condigoes de amenizar as devastagoes por ele praticadas. 



26 

Diante deste cenario a contabilidade sentiu a necessidade de evoluir, surgindo assim uma 

nova especializagao denominada Contabilidade Ambiental, e comenta-la poder i servir de 

informagoes importantes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Contabi l idade ambiental 

As empresas se encontram diante de uma nova empreitada estrategica, de um novo modelo 

em que os interesses estar io divididos com acionistas, clientes, fomecedores, empregados, 

investidores, diante das questoes ambientais promovidas pelas organizagoes, ou seja, uma 

batalha de geragao de valores, que sera travada na busca de melhores momentos para as 

organizagoes. 

Segundo DalmorozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al. (2009 apud SOUZA et. al. 2010, p. 2): 

A concentragao na busca indiscriminada, de algumas empresas, para o 
alcance de resultados financeiros de curto prazo desencadeou, em alguns 
momentos, grandes desastres ecoldgicos. Para os autores, as empresas 
inseridas neste cenario comprometem a sua sobrevivencia no mercado, 
afetando seu relacionamento com fomecedores, clientes, empregados, 
sociedade e demais stakeholders, favorecendo seus concorrentes. 

O que se percebe e que muitas catastrofes ecologicas ocorreram pelo fato de varias 

organizacoes tentarem a qualquer custo, lucros sem preocupagao com a natureza. Na visao 

dos autores essas organizagoes estar io sujeitas ao fracasso diante do relacionamento com 

funcionarios, investidores, acionistas, fomecedores e demais stakeholders, beneficiando 

seus competidores comerciais. 

Para Kraemer (2003, p. 2): 

O mundo corporativo tern, portanto, um papel fundamental na garantia de 
preservagao do meio ambiente e na definigao da qualidade de vida das 
comunidades de seus funcionarios. Empresas socialmente responsavel 
geram, sim, valor para quern este proximo. E, acima de tudo, conquistam 
resultados melhores para si proprias. A responsabilidade social deixou de 
ser uma opgao para as empresas. E uma questSo de visao, de estrategia e, 
muitas vezes, de sobrevivencia. 

Portanto, as organizagoes detem uma posigao de importancia na prevengao da natureza, 

com isso proporcionar uma condigio de vida saudavel para a sociedade e dos seus 

empregados, determinando melhoras para os que circulam essa empresa, como tambem 

para si propria. O comprometimento com a sociedade e natureza, n i o fazem mais parte de 

altemativa das empresas, e sim, uma nova maneira de prever a continuidade da 

organizagao. 
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A garantia e preservagio do meio ambiente pode ser um papei de importancia que as 

instituicoes ter§o que se adequar para definir a qualidade de vida que a sociedade espera 

compartilhar com a natureza, como tambem os reflexos que serao detectados pelas 

organizagoes. Para Savi (2008, p. 3) "manter o grau de necessidades e desejos da 

populacao permitindo que os recursos naturais estejam disponiveis para geragoes futuras e 

um dilema que as empresas estao enfrentando nos ultimos anos." 

Segundo Kraemer (2003, p. 10): 

A preocupagao mundial em tomo do meio ambiente caminha para um 
consenso em tomo da adesio a um novo estilo de desenvolvimento que 
deve combinar eficiencia economica com justiga social e prudencia 
ecologica. A combinagio desses elementos somente sera possivel se 
houver um esforgo conjunto de todos com objetivo de atingir o bem-estar 
geral no futuro. 

Como exp6e o autor, diante das necessidades que o mundo deseja a respeito do meio 

ambiente, leva a decis io e formagao de um novo modelo de desenvolvimento, que 

proporcione equilibrio entre eficiencia economica com direito igualitario e atengao com a 

natureza, que so sera com a uniao e empenho de todos para a obtengao do conforto geral 

do amanha. Assim sendo, a Contabilidade se apresenta como mais um componente que 

podera ajudar nas questoes ambientais, atraves de normas e principios que poderao inibir 

as organizagoes que assim deseje contribuir para a poluigao e degradacao da natureza. 

Para Rossato e Trindade (2009, p. 77): 

Neste sentido, a Contabilidade, na condigao de ciencia social, passou a ser 
questionada sobre o desempenho ecoldgico das empresas na sociedade, 
tendo, com isso, uma nova perspectiva acerca de seu papel. Comega a ser 
um elemento essencial na polltica ambiental, segundo refletem as diversas 
propostas e normas contabeis que, tanto no ambito nacional como 
internactonal, vem se pronunciando. Estas normas limitam geralmente sua 
atuagao na informagao financeira que se apresenta nas contas anuais, 
especialmente nas obrigacoes e contingencias ambientais que afetam, ou 
podem afetar no futuro, a posigSo financeira da empresa. 

Ja AlbuquerquezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al. (2007 apud MAC I EL 2009, p. 139): 

Assim, a Contabilidade apresenta funcio social relevante no que diz 
respeito as informagoes relativas aos impactos sociais e ambientais 
causados pelas entidades. E cada vez mais frequente a busca dos usuarios 
por informacoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s6cio-ambtentais junto ^s empresas, exigindo destas uma 
responsabilidade n io s6 interna como tambem externa, ou seja, que afete a 
sociedade e o meio ambiente no qual esta inserida. 

Portanto, os acontecimentos ocorridos na natureza por realizagio da empresa foram 

indagados pela contabilidade, ocasionando uma nova visao de suas responsabilidades para 
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com as empresas e a sociedade. Diante disso, surgiu a contabilidade ambiental com a 

finalidade de registrar as ocorrencias ambientais realizadas pelas organizacoes, que pode 

desencadear posicio financeira que comprometa a empresa. 

Paiva (2008, p. 17), define este termo da seguinte maneira:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A Contabilidade Ambiental 

pode ser entendida como a atividade de identificacao de dados e registro de eventos 

ambientais, processamento e geracao de informagoes que subsidiem o usuario servindo 

como parimetro em suas tomadas de decisoes." A evidencia dos itens ambientais pode 

constituir o papel da contabilidade ambiental atraves do registro de ativos, passivos, 

receitas, despesas e custos de natureza ambiental. 

Para Bergamini Jr. (1999, p. 3 apud TINOCO e KRAEMER, 2008, p. 63) a Contabilidade 

Ambiental tern como objetivo: 

Registrar as transagdes da empresa que impactam o meio ambiente e os 
efeitos das mesmas que afetam, ou deveriam afetar, a posigao economica e 
financeira dos negdcios da empresa, devendo assegurar que: 

a) os custos, os ativos e os passivos ambientais estejam contabilizados de 
acordo com os princfpios fundamentals da Contabilidade ou, na sua 
ausencia, com as praticas contabeis geralmente aceitas; e 

b) o desempenho ambiental tenha a ampla transparency de que os 
usuarios da informagao contabil necessitam. 

Como se verifica, as ocorrencias desenvolvidas nas organizacoes que dao sentido as 

questoes ambientais pode ser de suma importancia para as tomadas de decisoes e para 

que se tenha a capacidade de avaliar a valoragao dos recursos naturais e que necessitam 

de contabilizagio nas contas das empresas, ja que segundo os principios fundamentals da 

contabilidade devem ser contabilizados. Para Santos et. al. (2006, p. 4) "A Contabilidade 

Ambiental utiliza metodologias e sistemas para identificar, monitorar e informar impactos 

ambientais causados pelas operagoes da empresa, integrando os impactos, as decisoes de 

compras de materias-primas, custeio de produto, formagao de pregos, orgamento de capital 

e avaliacao de desempenho." 

Para Martins e Ribeiro (1995, p. 25) como a informagao ambiental que devem ser noticiadas 

na Contabilidade: 

[...] vao desde os investimentos realizados, seja em nlvel de aquisicio de 
bens permanentes de protegSo a danos ecoldgicos, de despesas de 
manutengio ou corregao de efeitos ambientais do exercicio em curso, de 
obrigacoes contraldas em pro! do meio ambiente, e ate de medidas flsicas, 
quantitativas e qualitativas, empreendidas para sua recuperagao e 
preservagSo. 
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Nesse entendimento, verifica-se que a apiicacio de recursos para aquisicao ou protecao a 

possiveis danos a natureza, como tambem, manter, corrigir as c o n s e q u e n t s ao meio 

ambiente, sao fatores que devem ser expostos nos documentos que registram os fatos 

ocorridos nas organizacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 Os primordios da contabilidade ambiental 

Com a chegada da era industrial no seculo XVIII, ou seja, a revolucao industrial, atraves das 

atividades manufatureiras, ocorreu grande transformacao com expressivos impulsos na 

economia, nos costumes das pessoas, e que atraves disto, podem ocorrer modificacdes no 

meio ambiente. Conforme cita DIAS (2006, p. 5) "A Revolucao Industrial promoveu o 

crescimento economico e abriu perspectivas de maior geracao de riqueza que, o que por 

sua vez, traria prosperidade e melhor qualidade de vida." 

Para Andrade (2001 apud LINDSTAEDT 2007, p. 26): 

PrincipalmentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ap6s a Revolucao Industrial, iniciada na Inglaterra a partir de 
1750, que o problema da poluicio passou a ser uma questao de saude 
publica, por causar danos aos seres humanos em larga escala, devido a 
utilizaeao de maquinas movidas a carvao ou a Oleos combustiveis e a 
introducSo de automOveis, fatores determinantes de agressio ao meio 
ambiente. 

Britto e Pimentel (2009, p. 5) ainda afirmam que: 

Alem disso, a construcSo das grandes cidades originadas da Revolucao 
Industrial, sem nenhum tipo de planejamento e ordenamento, ocasionou os 
problemas ambientais enfrentados no Seculo XX, e que permanecem nos 
dias atuais, como, por exemplo, a ausencia de saneamento basico com o 
crescente acumulo e dificuldade de destinacao adequada do lixo urbano, 
industrial e hospitalar. 

A era industrial introduzida no mundo proporcionou uma alavancagem na economia mundial 

produzindo mais oportunidades para os povos, mas, tiveram tambem diversos problemas 

ambientais, como exemplos citado pelos autores: utilizaeao de maquinas movidas a carvao 

ou a oleos combustiveis, a introducao de automoveis, falta de saneamento basico e 

amontoamento sem saber qual rumo dar ao lixo produzido pelas organizacoes e pela 

populacao. 

Para Goncalves e Heliodoro (2005, p. 2) "No seguimento desta linha de pensamento a 

Contabilidade Ambiental surgiu na decada de 70, como resultado da preocupacao das 

empresas em prestarem mais atencao aos problemas do meio ambiente." 



Como se ve, aconteceu o reconhecimento da sociedade mundial com as questoes 

ambientais, devido a necessidade e importancia dos problemas ambientais apareceu nos 

anoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 70, cujo destaque ocorreu na Primeira Conferencia Mundial sobre o Meio Ambiente 

das Nacoes Unidas (CNUMAD), realizada em Estocolmo na Suecia no ano de 1972, em que 

na oportunidade foram debatidos assuntos sobre problemas ecoldgicos e os impactos 

ambientais e industriais. 

Para Britto e Pimentel (2009, p. 6): 

A Conferencia da Organizacio das Nacoes Unidas sobre o Ambiente 
Humano, realizada em Estocolmo, na Suecia, em 1972, e considerada um 
marco histdrico, pois chamou a atencSo do mundo para a gravidade da 
situacao na area ambiental. Esta conferencia obteve resultados importantes 
como: a evolucao do pensamento ambientalista, com uma percepcao de 
que o uso dos recursos estava inadequado, necessitando de gestao 
apropriada; as prioridades e necessidades ambientais antes determinadas 
somente pelos paises desenvolvidos foram estendidas para os palses em 
desenvolvimento e, ainda, a criacao do Programa das Nacoes Unidas para 
o Meio Ambiente - PNUMA. 

Portanto, a partir desta conferencia realizada em Estocolmo, deu-se inicio ha outros 

encontros de paises para tratar dos acontecimentos graves ocomdos no meio ambiente, em 

que se discutiu como encontrar meios de utilizaeao dos recursos naturais atraves dos paises 

desenvolvidos e os paises em desenvolvimento. 

Nos anos 80 destaca-se pelo empenho das empresas em atacar as causas ambientais e 

nao as consequencias, como habitualmente viam trabalhando. Outro fator importante foi em 

relacao a concepcao dos gastos com a protecao ambiental, transformando-os de custos 

ambientais em investimentos, proporcionando-as em vantagem competitiva no mercado. Em 

1986 e 1987 foi emitido o relatorio "Nosso Futuro Comum"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Our Common Future) nos 

embates preparativos para a Conferencia das Nacdes Unidas para o Meio Ambiente, em 

que na oportunidade, esse relatorio colaborava para lancar a importancia do 

desenvolvimento sustentavel, como tambem direcionava que a pobreza era um dos 

problemas fundamentals as causas ambientais. Segundo Dias (2009, p. 6) "Em 1987 esta 

comissio publicou o relatorio "O Nosso Futuro Comum", que apresenta e define o conceito 

de Desenvolvimento Sustentavel ainda hoje utilizado." 

O IBAMA (2002, p. 14) destaca varios acordos multilaterais importantes na decada de 80. 

1) A convencao das Nacoes Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982: Uma 
iniciativa legal que compreende varias questoes maritimas, incluindo 
protegao ambiental; 

2) O Protocolo de Montreal sobre Substantias que Destroem a Camada de 
Ozdnio, de 1987: e dos exemplos mais bem sucedidos de cooperacao 
international sobre o meio ambiente; 
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3) A Convencao da Basileia para o Controle de Movimentos 
Transfronteiricos de Residuos Perigosos e sua Etiminacio, de 1989, 
com tres objetivos principais: reduzir os movimentos fronteiricos de 
reslduos perigosos; minimizar a criacio de tais residuos e proibir seu 
envio a paises que nio possuam a capacidade de eliminar os reslduos 
perigosos de forma ecologicamente racional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ja nos ano 90 na cidade do Rio de Janeiro foi realizada a ECO-92 com a presenca de 

representantes de 112 paises, na expectativa de assinar acordos em preservacao do meio 

ambiente, de forma a interromper e reverter a situacio de degradacao da natureza, 

proporcionando o desenvolvimento sustentavel em todos os paises. 

Segundo Ferreira (1998, p. 36): 

Em 1972, foi realizada a primeira Conferencia Mundial sobre o Meio 
Ambiente, em Estocolmo. Posteriormente, em Belgrado (1975), ocorreu o 
Seminario Intemacional de EducacSo. Em 1992, aconteceu a Eco-92, no 
Rio de Janeiro, promovida pela UNCED (United Nations Conference on 
Environment and Development). Nesta reuniio, consolidaram-se os 
concertos de "ambientalmente correto" e de "desenvolvimento sustentavel", 
alem de ser elaborada a Agenda 21, que passou a ser referenda na 
implantacSo de programas e pollticas de governos e de empresas em todo 
o mundo. 

Como se percebe, ao longo dos anos muitos eventos foram acontecendo, buscando sempre 

situacoes que favorecam o meio ambiente em relacao a preservacao do mesmo. Costa 

(2008, p. 27) afirma que "as sociedades desenvolvidas estao exigindo de suas empresas um 

padrao de comprometimento e responsabilidade com a questao ambiental nunca visto 

antes, e num mundo globalizado esta exigencia ja se faz sentir nas sociedades em 

desenvolvimento como o Brasil". 

Ainda ocorreram mais dois encontros, como o Protocol© de Kioto em 1998 que na 

oportunidade foram discutidas sobre a reducao da emissao dos gases que provocam o 

efeito estufa, e em Johanesburgo em 2002, a reuni§o conhecida como "Rio Mais Dez", ou 

seja, a Conferencia das Nacoes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentavel. Para Ribeiro (2002, p. 39) Na verdade, a Rio+10 permitiu um reconhecimento 

mais claro das intencoes de diversos atores em relacao a conservacao ambiental. 

Segundo MacielzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al. (2008, p. 4) sobre o Protocolo de Kioto: 

O Protocolo estabelece que os paises desenvolvidos, principais 
responsaveis pela poluigao do planeta, reduzam as emissSes dos gases de 
efeito estufa em 5% abaixo dos nlveis del 990, para o primeira periodo de 
compromisso de 2008 a 2012. Esse compromisso com vinculacio legal 
promete produzir uma reversio da tendencia histOrica de crescimento das 
emiss5es iniciadas nesses paises ha cerca de 150 anos. 
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Consequentemente, as situacoes de efeitos negativos na natureza foram ocorrendo e com 

isto, os encontros entre paises foram cada vez mais intensificados, para que se buscasse o 

melhor e aplicar atraves de leis, normas, principios, entre outros documentos, a fim de 

estancar ou amenizar os efeitos de poiuicao no planeta, e com isso deu-se a contabilidade 

ambiental, os primeiros passos para o registro e contabilizacao das questoes ambientais. 

Segundo Ferigolo e Possati Junior (2007, p. 4), podemos apontar diversas vantagens 

relacionadas ao uso da contabilidade no enfoque ambiental, tais como: 

- Mensurar e alocar os custos ambientais, permitindo um planejamento 
continuo de suas aplicacoes; 
- MensuracSo dos passivos ambientais; 
- Utilizaeao intensiva de notas explicativas e indicadores de desempenho 
ambiental; 
- Poder verificar de forma precisa as reducoes com recursos como agua, 
energia, solo e demais potenciais do meio ffsico; 
- Tornar decisSes baseadas nos custos e beneficios registrados na propria 
contabilidade ambiental; 
- Fornecer informacoes e demonstratives sobre a eftcacia e viabilidade 
econdmica das acoes ambientais; 
- Publicar o balanco social e ambiental, gerando transparencia e interesse 
social. 
- Constantes correcSes das acoes ambientais, reduzindo o nlvel de 
agressio a natureza na fabricacio de produtos e servigos imprescindlveis a 
populacSo. 

- Qualidade na analise dos dados e sua interpretacio tanto pelo publico 
intemo e externo, permitindo uma avaliacdo da qualidade da gestao 
ambiental da entidade. 

Assim, como destaca Ferreira (2003, p. 7): "a abordagem social da contabilidade obriga-a a 

participar ativamente da pesquisa sobre como informar os eventos realizados pelas 

organizacoes que podem afetar o meio ambiente e, concomitantemente, cuidar da 

mensuracao desses eventos". 

Determinante para noticiar os acontecimentos ambientais produzidos pelas empresas e, ao 

mesmo tempo evidenciar a pratica dessas ocorrencias da natureza, sao obrigatoriedade da 

contabilidade ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2 Itens ambientais 

Um fato gerador deve ser de alguma maneira, mensurado, mesmo que seja atraves de 

notas explicativas ou nos relatorios de problemas ambientais, pode ser um evento 

economico e tern como propriedade de alteragio do patrimdnio da organizacio, esteja ele 

ligado ou nao ao meio ambiente. 
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Para SoratozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al. (2008, p. 2): 

Com as organizacoes se adequando as questoes ambientais dados sao 
gerados e nesse contexto, a contabilidade ambiental entra como o principal 
instrumento, transformando os mesmos em informagoes que poderao ser 
utilizadas por investidores, acionistas, instituiooes financeiras, sociedade em 
geral, entre outros. Ela demonstra o inter-relacionamento entre empresas e 
o meio ambiente, evidenciando como o patrimOnio e afetado pelas causas 
ambientais e como esta age para reduzir ou eliminar as agressoes ao meio 
ambiente. 

Percebendo que necessario faz se adaptar as acoes de natureza ambiental, as empresas 

criam dados, que atraves da contabilidade se apresenta como noticiador de documento que 

pode ser usados por investidores, governo, acionistas, fomecedores, etc, na qual evidencia 

uma relacao mutua da organizacao com a natureza, demonstrando as alteracoes no 

patrimonio devido as questoes ambientais e como reage a fim de minimizar ou exterminar os 

efeitos negativos na natureza. 

Necessario se faz distinguir o que se pode classificar como ativo, passivo, receita, despesa, 

e custo de natureza ambiental. Nesse entendimento a contabilidade ambiental se apresenta 

como instrumento capacitado para deflnir todas essas naturezas, visando registrar e 

evidenciar os efeitos causados ao meio ambiente. 

Conforme aborda Ribeiro (2006, p. 48) 

Em slntese, pode-se afirmar que a grande contribuicao dessa contabilidade 
e a evidenciacao das informacoes de natureza ambiental de forma 
segregada, visando informar o usuirio sobre a forma de interacao da 
empresa com o meio ambiente. Isto requer que os eventos e transaooes 
econdmico-flnanceiros, relacionados com essa questao, sejam identificados, 
mensurados e contabilizados. 

Como se ve, os itens ambientais sao demonstrados atraves da contabilidade ambiental, 

tratando de apresentar aos utilizadores de como as empresas se comportam com as 

questoes ambientais no desenvolvimento de suas atividades de producao, que sao 

demonstrados atraves de mensuracao, contabilizagio e registros desses itens ambientais. 

2.2.3 Ativo ambiental 

Considera-se como ativo ambiental os atos tratados dentro de uma organizacao, cujo 

resultado beneficie o meio ambiente e como consequ§ncia estara favorecendo tambem a 

empresa, o que servira para a preservacio da natureza e dos seres que habitam a Terra. 

Segundo Ribeiro e Rocha (1999, p. 12) "ativos ambientais s i o recursos econdmicos 

controlados por uma entidade, como resultado de transacoes ou eventos passados, dos 
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quais se espera obter beneficios econdmieos futuros, e que tenham por finalidade o 

controle, preservacio e recuperacao do meio ambiente." 

Para Teixeira (2000, p. 5): 

Um ativo e um recurso controlado pela empresa resultante de eventos 
passados do qual se espera um fluxo de beneficios econfimicos futuros. Se 
os gastos ambientais podem ser enquadrados nos criterios de 
reconhecimento de um ativo, devem ser classificado como tal. Os beneficios 
podem vir atraves da eficiencia ou da seguranca de outros ativos 
pertencentes a empresa, da reducio ou prevencao da contaminacao 
ambiental que deveria ocorrer com resultado de operacoes futuras ou ainda 
atraves da conservacSo do meio ambiente. 

Como se ve, os ativos constituem do resultado das ocorrencias passadas na expectativa de 

assegurar no futuro a entrada de acrescimentos econdmieos. Porventura, os dispendios com 

o meio ambiente sejam encaixados como um ativo, que assim seja contabilizado. Essas 

benfeitorias podem vir diante das atitudes positivas e seguras de outros ativos que facam 

parte da organizacao, que propicie diminuir ou prevenir o contagio do meio ambiente, na 

qual se devia apresentar como operacao futura, ou como tambem do equilibrio da natureza. 

Para SantoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al. (2001, p.5): 

£ considerado ativo ambiental todos os bens e direitos destinados ou 

provenientes da atividade de gerenciamento ambiental, podendo 

estar na forma de capital circulante ou capital fixo. O capital 

circulante (capital de giro) e o montante aplicado para a realizacao da 

atividade economica da empresa, sendo composto pela 

disponibilidade e pelos ativos realizaveis a curto e longo prazo. 

Portanto, os ativos ambientais se encaixam em diversas contas, dependendo do 

investimento ou do gasto que se aplicou para que as questoes ambientais fossem 

evidenciadas. 

Ja para Ribeiro (2000, p. 4): 

[...] Ha algumas polemicas na identificacao dos ativos ambientais tendo em 
vista o surgimento das tecnologias limpas. Tais tecnologias compreendem 
novos meios de produgao dotados de mecanismos que impedem a 
producio de refugos. Tratando-se de meios de produeSo e transformagao, 
sSo ativos operacionais propriamente ditos e nao ativos ambientais. 

Deve-se observar se os recursos estao sendo aplicados na preservacao, protecao e 

recuperacio do meio ambiente, para que se possa determinar como um ativo ambiental. 

Segundo a autora, se pode classificar ativo ambiental como os estoques de insumos que 

tern a finalidade de eliminar surgimento de residuos durante o processo operational 
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2.2,4 Passivos ambientais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As obrigacoes contraidas para a preservacao, protecao e recuperacio do meio ambiente 

pode-se constituir como um passivo ambiental. Para Martins & De Luca (1994, p. 27) os 

passivos ambientais referem-se a beneficios econdmieos que serao sacrificados em funcao 

de obrigacao contraida perante terceiros para preservacao e protecao ao meio ambiente. 

Carvalho (2007, p. 131) iembra que: 

[...] por passivo ambiental entendem-se as obrigacoes de entidades 
decorrentes de danos causados ao meio ambiente ou emprestimos a serem 
aplicados na area ambiental, que ten ham ocorrido no passado ou estejam 
ocorrendo no presente e que delas decorram a entrega futura ou presente 
de ativos bem como a prestacSo de servicos. 

Ja Para Ribeiro e Rocha (1999, p. 4): 

Os passivos ambientais devem ser constituldos pela expectativa de 
sacrificio de beneficios futuros imposta por Legislacoes e regulamentacoes 
ambientais, como taxas, contribuicoes, muitas e penalidades por infracoes 
legais e, ainda, como decorrincia de ressarcimento a terceiros por danos 
provocados, pela estimativa de gastos para recuperacio e restauracoes de 
areas degradadas, seja por iniciativa propria, seja exigido por lei ou 
terceiros. Enfim, devem ser considerados todos os compromissos que 
impliquem o provavel consumo de recursos futuros para fazer face as 
obrigacoes deconentes de questdes ambientais. 

Diante disso, pode-se dizer que passivos ambientais sao imposicoes da lei e das 

regulamentacdes ambientais, em consequencia de violac&es contra o meio ambiente 

realizado pela organizacao, acarretando compensacao a outros, por prejuizos, como 

tambem por calculos de eventuais gastos destinados a recuperacio e restauracio de areas 

degradadas, podendo ser uma exigencia da lei ou por vontade propria. Portanto, os recursos 

que se destinam ha acordos sobre as obrigacoes de carater ambiental se deve considerar 

um passivo ambiental. 

2.2.5 Custos ambientais 

Os processos de aplicacao de recursos para o gerenciamento das questoes ambientais 

pode-se considerar como custos e despesas ambientais. 

Conforme destaca Ribeiro (1992, p. 80): 

O valor dos insumos, mio de obra, amortizacao de equipamentos e 
instalacSes do processo de preservacao, protegao e recuperacio do meio 
ambiente, bem como servicos extemos e os gastos para realizacio de 
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estudos tecnicos sobre a metodologia e procedimentos adequados podem 
constituir-se em exemplos de custos e despesas ambientais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Rossato e t a/. (2009, p. 74): 

Os custos de carater ambiental, ou seja, o custo dos recursos utiltzados 
pelas atividades desenvolvidas, com o proposito de controle, preservacao e 
recuperacao ambiental, torna-se tambem relevantes, pois com a evolucao 
da legislacao ambiental, que esta cada vem mais restritiva, com as 
exigencias mercadoldgicas, cada vez mais atentas i s questdes ambientais, 
e outros processos na area ambiental, as empresas passaram a despender 
maior atencao aos eventos ambientais. 

Por tomar-se cada vez mais como obrigacao diante das leis ambientais, o custo aplicado 

nas questoes ambientais fez com que as empresas tivessem uma preocupacao maior e 

mais zelo com o meio ambiente. 

Na producio das atividades das empresas diversos gastos sao obrigatorios para que se 

tenha o resultado final do produto, entre eles, os gastos ambientais que tambem se acham 

presentes diante da necessidade da util izacio de algumas empresas empregarem recursos 

naturais. 

Conforme cita Carvalho (2007, p. 139-140): 

Reciclagem de materials; gastos com depreciacao e arnortizacao de ativos 
ambientais; gastos relacionados com a preservacao e recuperacao 
ambiental, como: tratamento de efluentes, recuperacio de areas 
contaminadas ou degradadas; materials utilizados na preservacao ou 
recuperacao ambiental; saiarios e encargos do pessoal empregado 
diretamente na area ambiental da entidade. 

Portanto, alem de util izacio de recursos para a preservacao, protecao e controle do meio 

ambiente, ainda, se gasta com outros tipos de controle das atividades direcionadas com a 

natureza, como cita o autor, de pagamento de saiarios e encargos de pessoal por exemplo. 

O custo ambiental se pode classificar em quatro categorias, conforme destaca azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U. S. 

Environmental Protection Agency - EPA (1995, p. 8-11) "custos convencionais; custos 

potencialmente ocultos; custos com contingencias; custos de imagem e relacionamento". 

2.2.5.1 Custos convencionais 

Os custos convencionais se apresentam como aqueles gastos dos problemas ambientais 

que sao visiveis diante das atividades produtivas da empresa. Como destacam Alves e Lima 

(2005, p. 714) "os custos convencionais incluem os custos que recebem mais atencao da 
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Contabilidade Gerencial, pois estao associados aos aspectos ambientais tangiveis de tais 

processos ou atividades." 

Segundo Souza e Ribeiro (2004, p. 59): 

Os custos convencionais podem incluir aqueles associados aos aspectos 
ambientais tangiveis dos processos e atividades exercidos pela entidade, 
tais como os investimentos em equipamentos, materia-prima, mSo-de-obra 
e materials indiretos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A utilizacio de mecanismos de controle para estes 
custos induz ao aumento de eficiencia pela eliminacao do desperdicio dos 
recursos. 

Como se ve, para encontrar esses custos deve-se observar como foram realizados os 

gastos, entre eles estao, aquisicao de aparelhamentos, elementos disponiveis no processo, 

mao-de-obra. Proporcionando atraves desses custos a elevacao do controle de desperdicio 

dos investimentos. 

2.2.5.2 Custos potencialmente ocultos 

Determinam-se os custos potencialmente ocultos aqueles que sao conectados entre 

empresa e as determinacoes das leis e de outras politicas ambientais essenciais para a 

organizacao. Podem-se citar como exemplo, os custos com o monitoramento ambiental, 

declaracoes, medidas de seguranca, etiquetas, seguros de acidentes. 

Para Souza e Ribeiro (2004, p. 59): 

Os custos potencialmente ocultos podem incluir todos os gastos oriundos de 
atividades necessarias para que a empresa se enquadre nas normas 
reguladoras de protecao ambiental ou politicas ambientais da propria 
organizacao. Destacam-se os custos com monitoramento ambiental, 
treinamento de funcionarios, relatorios ambientais, dentre outros. 

Verifica-se que esses gastos sao direcionados para as atividades de verificacao, preparacao 

de pessoas e emissao de documentos para que as empresas estejam encaixadas com as 

leis de combate as questoes do meio ambiente promovidas pelas organizacoes. 

2.2.5.3 Custos com contingencias 

Determina-se como gastos com contingencias aqueles que devem ou nao acontecer, isto e, 

certos ou incertos, como os custos de regulamentacoes, punicoes e muitas, despesas com 

reconquista de recursos naturais afetados, etc. Para a Fipecafi (2000, p. 247), "contingencia 

e uma situacao de risco ja existente e que envolve um grau de incerteza quanto a efetiva 
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ocorrencia e que, em funcao de um evento futuro, podera resultar em ganho ou perda para a 

empresa". 

Para Ferreira (2000, p. 108) as contingencias ambientais podem ter varias causas como: 

- Exigencias iegislativas ligadas as necessidades de acdes de prevencao 
ou de remediacao da poluicSo; 

- Indenizacoes a reivindicar por terceiros, atraves de acoes judiciais; 
- iniciativas da propria empresa no sentido de prosseguir o 

desenvolvimento sustentavel. 

Como se nota, s i o gastos com situacoes que pode ou nao acontecer, mas, deve estar 

sempre a disposicao para tais ocorrencias, porque nunca se sabe o que venha a ocorrer 

com o meio ambiente ou as pessoas que estao a disposicao das atividades das empresas. 

2.2.5,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 Custos de imagem e relacionamento 

Os custos de imagem e relacionamento se apresentam para demonstrar aos acionistas, 

governo e a comunidade, como sao distribuidos os recursos com a divulgacao do 

desempenho ambiental da empresa. 

Segundo Matuchevski et. al. (2006, p. 3): 

Custos de Imagem e relacionamento envolvem a percepcao e o 
relacionamento que os acionistas, comunidade e governo desenvolvem com 
a companhia. Apesar de diffcil quantificacao, o desempenho ambiental pode 
melhorar ou prejudicar o relacionamento da empresa com terceiros, e os 
impactos gerados podem ter custos e/ou implicacoes financeiras. 

Percebe-se que a aplicacao dos recursos para custear a imagem e o relacionamento das 

empresas com acionistas, governo e comunidade podera melhorar ou arruinar a ligagao de 

amizade com terceiros podendo proporcionar custos ou consequencias econdmicas. 

2.2.6 Despesa ambiental 

Constitui como despesa ambiental os gastos com as areas que administram e gerenciam as 

questSes ambientais dentro da empresa. Para Poleto e Morozini (2008, p. 15) "As despesas 

dizem respeito aos treinamentos preventives relativos a novos processos e programas de 

educacao/conscientizacao, a manutencao, cuidado e preservacao de areas de risco. Gastos 

com propaganda relativa ao meio ambiente se enquadram como despesas." 

Kraemer e Tinoco (2004, p. 186) destacam como despesas ambientais as seguintes 

ocorrencias: 
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Ocasionadas pela prevencSo de contaminacSo relacionada com as 
atividades operacionais atuais; tratamento de reslduos e vertidos; 
tratamento de emissoes; descontaminacao; resteuracio; materials 
auxiliares e de manutencao de servicos; depreciacao de equipamentos; 
exaustoes ambientais; pessoal envolvido na produgao; gestao do meio 
ambiente; investigacao e desenvolvimento; desenvolvimento de tecnologias 
mais limpas; e auditoria ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diversos sao os acontecimentos ocasionados pelas empresas que geram despesas 

ambientais originadas da prevencao ou da adequacao das atividades de produgao para 

atendimento das exigencias legais e sociais, onde se pode destacar, tratamento de residuos 

e vertidos, tratamento de emissoes, descontaminacao, restauragao, etc. Para Carvalho 

(2007, p. 14): "As despesas ambientais sao todos os gastos efetuado pela empresa que 

tenham relacio com o meio ambiente". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.7 Receitas ambientais 

Essas receitas ambientais sao entendidas como o recebimento de capital que acontecem 

por meio da venda de bens e servigos, alem de recursos da aplicacao financeira e venda de 

ativos permanentes. Para o Hendriksen e Van Breda (1999, p. 225) "Receitas s§o entradas 

ou outros aumentos de ativos de uma entidade, ou liquidagdes de seus passivos (ambos), 

decorrentes da entrega ou produgio de bens, prestagio de servicos, ou outras atividades 

correspondentes a operacfies normais ou principais da entidade." 

A geragao de recursos decorrentes de receitas ambientais origina-se de venda de produtos 

de sobra da materia do processo de produgao, da venda de materials reciclados, entre 

outros. 

Como destaca Tinoco e Kraemer (2004, p. 187) sobre as receitas ambientais: 

[...] prestagio de servicos especializados em gestao ambiental; venda de 
produtos elaborados de sobra de insumos do processo produtivo; venda de 
produtos reciclados; receita de aproveitamento de gases e calor; redugao do 
consumo de materias-primas; redugao do consumo de energia; redugao do 
consumo de agua; participagao do faturamento total da empresa que se 
reconhece como sendo devida a sua atuagdo responsavel com o meio 
ambiente. 

Para os autores, as vendas de sobras, prestagio de servigos na gestao ambiental, vendas 

de produtos reciclados, reaproveitamento do calor e gases, consumo de energia, consumo 

de agua, caracterizam como receita ambientas e que atraves dessas atividades ha 

contribuigao de responsabilidade com a natureza. Para Souza et. al. (2010, p. 11) "As 

receitas ambientais compreendem ganhos gerados a partir da aplicagao dos metodos de 

prevengio e recuperacio de danos ambientais." Portanto, pode-se concluir como receita 
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ambiental os lucros dos fatos gerados de precaugao e recuperacao dos efeitos causados na 

natureza, pelas empresas. 

2.3 S i s t e m a de gestao ambiental 

As pessoas parece estarem mais preocupadas com as questoes ambientais que atinge o 

planeta Terra, e diante disso, exigindo das empresas mais atitudes de controle ou ate 

mesmo de exterminio da poluigao causada pela maioria das organizacoes. Como destaca 

Calixto (2006zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud SILVA et. al. 2010 p. 6) "A sociedade tern exigido cada vez mais das 

empresas, atitudes relacionadas a gestao ambiental, principalmente das empresas com alto 

nivel de poluicio. Essas atitudes contemplam treinamento dos funcionarios, iniciativas que 

possam corroborar com a melhora de qualidade de vida e bem estar da sociedade." 

Para Martins (2000, p. 1): 

O periodo de mudangas na economia mundial vem sendo apontado por 
muitos estudiosos do assunto como o periodo de transicao de uma 
Sociedade Industrial para uma Sociedade do Conhecimento, pois aos 
demais recursos existentes e ate entao valorizados e utilizados na produgao 
- terra, capital e trabalho - , se junta o conhecimento, alterando, 
principalmente, a estrutura econdmica das nagdes e, sobretudo, a forma de 
valorizar o ser humano. 

A modificacao da era industrial para a era da informagao segundo os estudiosos do assunto 

vem transformando a economia do mundo, portanto, os outros recursos que ate entao eram 

determinantes e valorizados na produgao, se aliam ao conhecimento, proporcionando 

modrficagdes nas economias dos paises e, principalmente, uma maneira de dar valor ao ser 

humano. 

Ja Goncalves e Heliodoro (2005, p. 2) comentam que: 

A consciencializacao em nfvel mundial ficou ainda mats reforgada quando 
um grupo formado por cientistas de todo o mundo preocupado com o meio 
ambiente, denominado "Clube de Roma", divulgou o relatorio "Limites de 
Crescimento", onde chamava a atengao para o fato das empresas terem 
que comegar a se preocuparem com os aspectos ecologieos, correndo o 
risco do mundo ficar seriamente ameagado. 

Como se ve, a preocupacao com o meio ambiente ficou ainda mais evidente quando um 

grupo de estudiosos apresentou relatorio que atenta as organizacoes nos cuidados com as 

atitudes contra a natureza, o que pode provocar serias ameagas ao mundo. 
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Um sistema de gestao ambiental direciona compreender melhor o meio ambiente, e, atraves 

de politicas de protecao ambiental, para utilizaeao dos recursos naturais de maneira que 

haja controle sustentavel. 

Para Goncalves e Heliodoro (2005, p. 2): 

Deste forma, as empresas t§m como preocupacao crescente um 
desempenho sattsfatdrio em relacao a materias relacionadas com o meio 
ambiente, uma vez que o crescimento constantszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da populacao e o 
desenvolvimento econOmico estao permanentemente a ameacar o 
ambiente, o que faz com que as empresas tenham que descobrir novas 
areas de atividade relacionadas com a producio de artigos que preservem 
a natureza e a ecologia. 

Ja AlbertonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al. (2004, p. 3): 

Assim, cada forma de gestao esta de acordo com o planejamento da 
instituicio, ou seja, cada entidade possui estrategias diferentes conforme os 
objetivos da sua cupula. A gestao ambiental esta voltada a compreensao do 
meio ambiente e ao crescimento da organizacao atraves de politicas de 
preservacao ambiental, utilizando o meio ambiente de forma sustentavel. 
Assim, o primeiro passo e conhecer as normas ambientais. 

O que se entende e que dependendo da caracteristica de cada empresa e do seu programa 

estrategico, define-se qual a melhor tatica para alcancjir os objetivos dos seus 

administradores. Para isso, devem-se aceitar as leis ambientais, para que encontre de forma 

sustentavel atraves de politicas de prevencao da natureza, o uso dos recursos naturais de 

suas producoes. 

Segundo Silva et. al. (2010, p. 6): 

O processo de implantacao da gestao ambiental nas empresas e um pouco 
lento, exige paciencia dos investidores e consumidores. Nesse sentido, 
estao inclusos nos programas e politicas com objetivo de implementar nas 
organizacSes, os concertos de gestao ambiental, buscando um 
comprometimento com o meio ambiente alem da empresa, ou seja, que 
possa ser transmitido aos consumidores e incorporado nos costumes das 
pessoas. 

Portanto, necessario se faz encontrar um direcionamento positivo atraves de normas e 

politicas que adeque na gestao empresarial concertos e a obrigacao da empresa com 

relacao ao desenvolvimento sustentavel, onde se devem conhecer as normas ambientais. 

2.4 Normas ambientais 

Diversas leis, decrefos, medidas provisorias, que aborda sobre as questoes ambientais, 

como tambem existem as normas nao obrigatorias denominadas ISO (International 
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Organisation For Standardisation). A ISO 14001 e a norma que certifica a empresa sobre a 

gestao ambiental, que compromete a empresa, a atender os interesses da comunidade na 

perspectiva dos impactos ambientais. 

O Brasil por confer uma biodiversidade respeitavel e extensdes continentals, necessita de 

potencial de responsabilidade para a gestao apropriada e sustentavel dos seus recursos 

naturais. Diante dessas inquietacoes foram instituidas normas direcionadas para proteger os 

interesses em geral da sociedade. 

Segundo Schaffer e Medeiros (2009, p. 1): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Brasil, pals detentor de uma biodiversidade extraordinaria e dimensoes 
continentals, tern uma enorme responsabilidade com a gestao adequada e 
sustentavel dos seus recursos naturais. Ciente desta preocupacao, antes 
mesmo do advento da Constituicao de 1988, normas legais estabelecendo 
restricdes administrativas ao direito de propriedade foram implementadas, 
visando exatamente resguardar o interesse maior da coletividade o direito 
difuso da populacao de conviver num ambiente ecotogicamente equilibrado. 
O Codigo Florestal, criando as figuras da area de preservacao permanente 
(APP) e a reserva legal (RL), e uma destas normas, cuja importancia e 
observancia mostram-se nio apenas necessarias, mas essencialmente 
estrategicas para a garantia de um desenvolvimento equilibrado e 
sustentavel para a nacao brasileira. 

Verifica-se que, por conter area de grande dimensao e por comportar variedades da 

biodiversidade, o Brasil lancou o Codigo Florestal, cujo, interesse era da populacao poder 

conviver numa situacao adequada ecotogicamente. Foram criadas a area de preservacao 

permanente (APP) e a reserva legal (RL), normas essas determinantes para seguranca de 

um desenvolvimento capaz e sustentavel para o Brasil. 

A Area de Preservacao Ambiental (APP) esta disposta na Lei Federal n° 4.771/65 atraves 

dos arts. 2° e 3°, conhecida como Novo Codigo Florestal. Seu papel vai alem da 

preservacao da biodiversidade, como fungao ambiental na protecao de setores de 

importancia impar destinada a conservacio da qualidade ambiental, por conseguinte, 

garantia do bem estar das populacoes humanas. Ja a Reserva Legal (RL), alem da funcao 

de abastecer o uso sustentavel dos recursos naturais, tern tambem a obrigacao de manter e 

reabilitar os procedimentos ecologicos, cultivar a biodiversidade e acolher e proteger a fauna 

e flora nativas. 

Ainda dentre as leis que aborda sobre as questoes ambientais, no Brasil destaca-se a 

Constituicao Federal de 1.988 nos art. 5°, 23°, 24°, 129°, 170°, 174°, 200° e 216°, que retrata 

sobre a protecao a natureza, como tambem destaca o art. 225 da CF. 
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Art. 225. Todos tern direito ao meio ambiente ecotogicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de defende-lo e 
preserva-lo para as presentes e futuras geracSes. 

§ 1° - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Publico: 
I - preservar e restaurar os processos ecologicos essenciais e prover o 
manejo ecoldgico das especies e ecossistemas; 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimonio genetico do Pals e 
ftscalizar as entidades dedicadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a pesquisa e manipulacao de material 
genetico; 
ill - definir, em todas as unidades da Federagao, espagos territorials e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteragao e a 
supressao permitidas somente atraves de lei, vedada qualquer utilizaeao 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua protecao; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalagao de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradagao do meio ambiente, 
estudo previo de impacto ambiental, a que se dara publicidade; 

VI - promover a educagSo ambiental em todos os nfveis de ensino e a 
conscientizacSo publica para a preservagSo do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as praticas que 
coloquem em risco sua fungao ecolOgica, provoquem a extingao de 
especies ou submetam os animais a crueldade. 

§ 3° - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarao os infratores, pessoas fisicas ou jurfdicas, a sangSes penais e 
administrativas, independentemente da obrigacao de reparar os danos 
causados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alem da norma ISO 14001 ha outra norma de numero ISO 9001 que trata da certificacao de 

qualidade de todo tipo de empresa. Pode-se citar ainda, as guias que certificam a seguranca 

e a saude no trabalho (OHSAS 18001 e BS 8800), a responsabilidade social (SA 8000) e a 

Account Ability (AA1000). Para Alberton et. al. (2004, p. 4) "A ISO 9001 atende requisitos de 

clientes; a ISO 14.001, atende os interesses da comunidade na perspectiva dos impactos 

ambientais; a OHSAS 18.001 e BS 8800 atendem os interesses dos trabalhadores; e, a SA 

8000, atende os interesses dos publicos interno e extemo da organizagio. Esse conjunto de 

normas e guias possui requisitos que visam atender totalmente as necessidades da 

sociedade." 

2.5 E v i d e n c i a c a o ambiental 

A divulgagao das informacoes do desenvolvimento economico, fmanceiro, social e ambiental 

das empresas para a sociedade, investidores e demais pessoas que a circulam, 

compreende-se como os pontos essenciais da evidenciacao das demonstragoes contabeis, 

nas quais se deve apresentar corretamente. De acordo com Tinoco e Kraemer (2004 apud 

BORGES et. al. (2009, p. 3) "o objetivo da evidenciagao e divulgar informagoes dos 

desempenhos econdmico, financeira, social e ambiental das entidades aos parceiros 
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sociais, os stakeholders, considerando que os demonstratives financeiros e outras formas 

de evidenciacao nao devem ser enganosos." 

A Norma NBCT15, que trata das informagoes de natureza social e ambiental, para 

demonstrar a todos o compartilhamento e a responsabilidade social da empresa, foi 

introduzida para proporcionar as organizagoes a demonstrar de maneira verdadeira as 

informagoes dos recursos humanos e intercambio com o meio ambiente. Segundo o 

IBRACON "O Conselho Federal de Contabilidade manifestou interesse sobre o assunto por 

meio das Normas Brasileiras de Contabilidade, aprovando a NBC T 15, que tern o objetivo 

de demonstrar a sociedade procedimentos de informagoes de natureza social, relacionadas 

com a responsabilidade social e ambiental das empresas." 

Para FerreirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al. (2005, p. 5) "A Contabilidade devera buscar um meio de evidenciar as 

praticas ambientais, demonstrando o desempenho periodico ou continuo das empresas, 

constituindo-se em um adequado sistema de informacoes quanto a politica ambiental." Ja 

para Souza e Ribeiro (2004) "dentre os varios tipos de evidenciagao, cabe a contabilidade 

elaborar informagoes que demonstrem as atividades efetuadas pela empresa com relagio 

ao meio ambiente." Portanto, e dever da contabilidade buscar mecanismos, cuja intengao, 

seja de apresentar como as empresas utilizam os recursos naturais e o que em beneficio 

sao revertidos para a natureza das utilizagoes desses materiais. 

Segundo Rodrigues (2009, p. 64) "E recomendavel que se faga uma analise de algumas 

medidas que possam ser implantadas para que, alem de se proteger os recursos naturais, 

tambem se auxilie numa futura recuperacio do ja degradado." Necessario se faz levantar os 

gastos ambientais para que se possam enumerar as empresas que se comportam 

corretamente com as questoes na natureza, provenientes da retirada de recursos naturais e 

do envio de materiais poluidores no ar, na terra e nas aguas, ocasionando desequillbrio 

ambiental no planeta, como tambem encontrar caminhos para recuperacao da natureza 

afetada anteriormente. 

Para Souza et. al. (2010, p. 13): 

A evidenciagao das informagoes ambientais contribui para transparencia 
das agoes empresariais e o correto diagnOstico da organizagSo, uma vez 
que, atraves dela toma-se posslvet identificar e mensurar a real situagao 
patrimonial da entidade, bem como os riscos inerentes ao negocio. Neste 
sentido, a contabilidade, ao registrar, mensurar e interpreter os eventos 
internos e externos das ag6es empresariais contribui para o relato e a 
evidenciagao das informagoes ambientais. 



45 

Como se observa, divulgar os acontecimentos ocorridos na natureza por parte da empresa 

toma-se essencial para que se possam ter um exame detalhado de como se encontra a 

organizacao, contribuindo dessa forma para que investidores, acionistas, fomecedores, etc, 

se situe da posicao socioecondmica da azienda. 

Para Ribeiro (2006, p. 45) as informacoes ambientais sao evidenciadas e tern como objetivo: 

"identificar, mensurar e esclarecer os eventos e transacoes econdmico-financeiros que 

estejam relacionados com a protecio, preservagio, e recuperacao ambiental, ocorridos em 

um determinado periodo, visando a evidenciacao da situacao patrimonial da entidade". 

Razoes essas para esclarecer todos os atos produzidos pelas organizacoes em referenda 

ao meio ambiente, que estando disponibilizadas para os que interessam na situacio da 

empresa possam tornar as decisoes que necessitam. 

Segundo Silva e tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al. (2010, p. 4) "Muitas informacoes nao sao contempladas nos relatorios 

das demonstracoes obrigat6rias "normais", sao apresentadas no momento da evidenciacao 

voluntaria de informacoes como, por exemplo, as questoes socioambientais." 

Ja para Cavalcanti (2008, p. 33) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No Brasil, Ativos e Passivos ambientais podem ser evidenciados sob 
diversas formas de divulgagao: no Relatorio da Administragao, no Balanco 
Social, em Notas Explicativas, no Balanco Patrimonial e numa DRE 
(Demonstracao do Resultado do Exerclcio) tradicionais, ou em um Balanco 
Ambiental ou "Ecobatango" mais detalhado em que haja uma exposicio 
minuciosa dos custos dos impactos ambientais causados pelas empresas, 
nlo havendo nenhum dispositivo legal que determine uma padronizagSo 
dessas informacoes. 

Portanto, diversos documentos se encontram nos demonstrativos apresentados pelas 

organizagoes, localizados nos sites da BOVESPA, como tambem, nos sites das empresas 

objetos desse estudo, cuja finalidade seja de informar a si tuacio de comportamento com o 

meio ambiente proporcionado pelas organizagoes. 

Para este trabalho foram analisados os seguintes documentos: Balango Social, Relatdrio da 

Administragio, Notas Explicativas, Relatorio de Sustentabilidade. 

2.5.1 Balango social 

Conforme foi citado por Cavalcanti, como nao obrigatorio de ser divulgado pelas empresas, 

nesse documento constatam-se as demonstracoes das contas, referentes ao patrimdnio do 

meio ambiente, evidenciados nas contas de investimentos e aplicacoes na natureza, como 

tambem os gastos e as receitas. Segundo Cavalcanti (2008, p. 24) "Desta feita, a 
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Demonstracao de Informacoes de Natureza Social e Ambiental - tambem conhecida como 

Balango Social, e um instrumento voluntario de propagagao de acoes empresariais de cunho 

social e ambiental, tendo sua elaboracao regida pela Resolugao CFC 1.003/04 - que aprova 

a NBC T 15." 

Tinoco e Kraemer (2006, p. 148) destacam que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A contabilidade e o veiculo adequado para divulgar informagoes sobre o 
meio ambiente. Esse e um fator de risco e de competitividade de primeira 
ordem. A nao inclusfio dos custos, despesas e obrigacoes ambientais 
distorcera tanto a situagao patrimonial como a situagao financeira e os 
resultados da empresa. 

Contata-se na contabilidade como o meio mais apropriado para anunciar os acontecimentos 

sobre a natureza, por parte das empresas, tomando-se um elemento de publicar imediato o 

resultado das ocorrencias, podendo acarretar alteragao dos resultados patrimonial e 

financeiro da organizacao. 

Para Ribeiro (2006, p. 9) o Balango Social foi estabelecido conforme destacado abaixo. 

O Balango Social foi instituldo na Franga em 1977, com uma visio restrita a 
recursos humanos. Com o tempo, ganhou uma abordagem mais ampla, 
contemplando, alem dos dados relatives a esses recursos, a questao 
ambiental, a cidadania e o valor agregado a economia (...). A ideia de 
divulgar as atividades sociais da empresa, juntamente com as 
demonstragoes de desempenho economico-financeiro, teve inicio na 
decada de 1960, a partir de dois movimentos (Movimento de Empresarios 
Cristios e Movimentagio Pacifista) conforme informagoes divulgadas pela 
Associagao Brasileira de Analistas de Mercados de Capitals - Abamec. 

Um formato de Balanco Social foi introduzido no Brasil nos anos 80 pela Fundacao Instituto 

de Desenvolvimento Empresarial e Social (FIDES) 1 , logo depois as empresas comegaram a 

publicar esses relatorios sem que obrigado fossem. A partir da Resolugao CFC 1.003/04 

constitui metodos para divulgagao de natureza ambiental promovida pelas organizacoes, 

abordando aspecto como: a interagao com o meio ambiente. 

Para Pinto e Ribeiro (2002, p. 1): 

O Balango Social e uma demonstragSo que foi criada com a finalidade de 
tornar publica a responsabilidade social das organizagSes. Este 
instrumento, que vem sendo amplamente discutido, fornece dados aos 
usuarios da informagao contabil a respeito das politicas intemas voltadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 
promogao humana de seus empregados e qualidade de vida nas 
organizagoes; sobre a formagio e distribuicao da riqueza; da postura das 
entidades em relacao ao meio ambiente e quanto a contribuigoes 

1 Disponivel em: http://wvw.balancosocial.org.br/cgi/c^ilua.exe/sys/start.htm?infoid=3&sid=3. Acesso 

em: 21 de fev de 2011. 

http://wvw.balancosocial.org.br/cgi/c%5eilua.exe/sys/start.htm?infoid=3&sid=3
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espontaneas a comunidade. No Brasil, sua elaboracao ainda nio 6 
obrigatOria e nao existem modelos e indicadores oficiais de divulgacio. 

Torna-se evidente a importancia do Balanco Social que tern como intengio, a divulgagao ao 

publico em geral da cumplicidade social das empresas, onde, abastecem de elementos ao 

publico contabil, os compromissos com a ascensao da humanidade de seus funcionarios e o 

atributo de vida nas empresas, no que tange a distribuigio da riqueza; do comportamento da 

entidade sobre a natureza, como tambem da participacio natural na sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.2 Relatorio da administragao 

Avaliado como um representante de dados que fornece informagoes entre empresa e 

usuarios externos, se utilizando de linguagem de fact! interpretacao o relatorio da 

administragao pode atrair mais o interesse do usuario que busque informagoes sobre a 

organizagao. De acordo com lUDiCIBUS e MARION (2002, p. 75), "Apos a identiflcagio da 

empresa, na publicagio das demonstragoes financeiras, destaca-se, em primeira piano, o 

Relatorio da Administracio, em que a diretoria dara enfase as informagoes normalmente de 

carater n i o financeira (n io monetirio)". 

Para ludicibus, Martins, Gelbecke (2003, p.398): 

O Relatorio da Administragao configura a representagio necessaria de 
complemento a publicagdo das demonstragoes contabeis de uma entidade, 
justamente porque permite o acesso de dados e informagoes adicionais que 
s io de extrema relevincia aos usuarios no processo de tomada de 
decisoes. 

Como se ve esse relatorio caracteriza-se como a reprodugio indispensavel das informagoes 

contibeis de uma organizagio, proporcionando elementos que acrescente informagoes de 

utilidade importante para os tomadores de decisio. 

Para Souza et. al. (2010, p. 12): 

A Comissio de Valores Moblir ios - CVM propde, em sua Deliberagao n° 
488, de 31 de dezembro de 2005, alem das exigencias ja determinadas pela 
Lei 6.404/76, a incfusio das seguintes informagoes no Relatorio de 
Administragao: descrigio da conjuntura econdmica da organizagao 
(negocios, produtos, servigos, recursos humanos), analise de desempenho, 
fontes de recursos e relatorios de custos e outros fatores relacionados a 
questoes ambientais. 

Portanto, os fatos ocorridos em relagio ao meio ambiente, alem de imposigoes da Lei n° 

6.404/76 a Comissio de Valores Mobiliarios (CVM) atraves da Deliberagao n° 488 sugere a 
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insergao no Relatorio da Administracao de outras informagoes que fagam mencao de 

assuntos ambientais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5.3 Notas explicativas 

As Notas Explicativas se apresentam como informadoras dos acontecimentos que nem 

sempre estao disponiveis nas demonstragoes contabeis. Destacada por ludicibus, Martins, 

Gelbecke (2003, p.412) "notas explicativas sao informagoes complementares as 

demonstragoes contabeis", no entanto, nao se trata de explicagoes, as notas explicativas 

visam demonstrar as ocorrencias detalhadas do que retrata nas demonstragoes contabeis. 

No entendimento de Paiva (2006, p.55): 

A contabilidade cabe o papel de reportar as atividades da empresa por meio 
dos demonstratives publicados, relatando inclusive os principals fatos nao-
evidenciaveis nos demonstratives tradicionais. Para tal, pode langar m§o de 
veiculos de comunicag3o, como notas explicativas, relatorio da 
administragSo, ou fazer uso de recursos, como graficos, tabelas e outros 
instrumentos que se fizerem necessarios (...). 

Segundo Pinto e Ribeiro (2001, p. 12): 

As notas explicativas surgiram para trazer maior esclarecimento aos 
usuarios da informac§o a respeito dos elementos evidenciados nas 
demonstragoes contabeis, possibilitando ao leitor uma vis3o mais ampla 
sobre a situacao patrimonial e financeira da entidade e dos respectivos 
empreendimentos, bem como informagSes de natureza social e de 
produtividade. 

Como se observa, proporciona maior elucidagao para o publico externo, com referenda as 

demonstragoes apresentadas pelas organizagoes de suas finangas do patrimonio e do 

empreendimento, apresentando tambem, noticias socioambiental das empresas. Segundo 

Hendriksen e Van Breda (1999, p.525) "Os tipos mais comuns de notas explicativas podem 

ser classificados: (1) explicagoes de tecnicos ou alteragoes de metodos; (2) explicagoes de 

direitos de credores e ativos especificos ou prioridades de direitos; (3) divulgagao de ativos 

ou passivos contingentes; (4) divulgagao de restrigoes a pagamentos de dividendos. 

Para Poleto e Morozini (2008, p. 6) destacam-se tambem as Notas Explicativas Ambientais: 

Notas Explicativas Ambientais - deverao ser destacadas das demais 
notas e conter as informagSes sobre criterios adotados com relac3o a: a) 
avaliac§o dos estoques ambientais; b) formas de avaliagao e depreciag§o, 
inclusive taxas utilizadas no exerclcio; c) avaliagSo do ativo diferido, 
destacando as bases utilizadas pela empresa para ativar os gastos 
ambientais: d} dfvirias rplarinnadac an main -arwhi««t« 
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inclusive, o criterio contabil de apropriacSo; e) valor do lucro do exercicio 
destinado a sua utilizagao no meio ambiente. 

Em outra visao, os autores acima, acrescentam que, as notas explicativas ambientais, 

devam ser publicadas separadas das demais, apresentando informagoes de carater 

ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.4 Relatorio de sustentabilidade 

Documento importante para informar as agoes, a mensuragao, o desempenho 

socioambiental e econdmico das empresas contribuindo para o entendimento das partes 

interessadas da companhia, entre elas, a revelagao dos principals impactos, a fixagao dos 

indicadores que define o conteudo, como tambem a informagao com os usuarios externos e 

internos. No relatorio de sustentabilidade a empresa apresenta as contas a sociedade sobre 

a administragao da empresa e ativam os acordos com o avango de suas praticas, servindo 

tambem como valiosos documentos estrategicos que reforgam as praticas de 

Responsabilidade Social. "Assim como o Balango Social, o Relatorio de Sustentabilidade e 

um documento elaborado voluntariamente pela empresa, em que demonstra sua relagao 

com a comunidade e com o meio ambiente (ROVER et. al. 2008, p.8)." 

IBASE (2007 apud FERNANDES et. al. 2010, p. 23) ressaltam que: 

Quando governos, legisladores e bancos publicos se interessarem mais 
sobre aspectos socioambientais e perceberem o potencial informativo que 
tern os relatorios de sustentabilidade, as exigencias relacionadas a 
transparencia, clareza, confiabilidade, abrangencia, exatid§o e 
comparabilidade aumentanSo significativamente. 

Portanto, o interesse das questSes ambientais que as empresas geram tiver mais 

importancia pelos governos, entidades financeiras e ver bem a forga que retratam os 

relatorios de sustentabilidade com declaragoes de claridade, credibilidade, alcance e 

confrontagao, acrescentarao a maneira de atender o relatorio com mais enfase. 

2.5.5 Relatdrio socioambiental 

Considerado tambem como balango social o relatorio Socio-Ambiental corresponde a 

documento que destaca os acontecimentos ocorridos na empresa e no seu envolto das 

questoes socioambiental. As informagoes expostas neste relatorio devem conter de maneira 

clara os resultados do desempenho social cada vez mais de forma proativa, e acrescentar 

um discurso social mais reto. Isso se da devido as diversas cobrangas por transparencia, 

nao bastando atuar de forma responsavel, mas necessario se faz apresentar resultados 
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positivos. Relatorio de Sustentabilidade Empresarial, Balango Social Corporative Relatorio 

Social e Relatorio Social-Ambiental sao outros nomes utilizados pelas organizagoes, 

especialistas e academicos para designar o material informativo sobre a situagao da 

organizacao em relacao a questoes sociais e ambientais. (OLIVEIRA, 2008). 

Para Santos Neto (2003, p. 20): 

A publicacao do Balango Socioambiental oportuniza uma abertura de 
dialogo com os diferentes publicos envolvidos no negbcio da empresa que o 
adota, ou seja: publico intemo, fornecedores, consumidores/clientes, 
comunidade, meio ambiente, governo e sociedade. A proposta do ETHOS e 
a de que o relatorio contenha informagOes sobre o perfil do 
empreendimento, histbrico da empresa, seus princlpios e valores, 
governanca corporativa, dialogo com partes interessadas e indicadores de 
desempenho econdmico, social e ambiental. 

Para se ter um bom relatorio socio-ambiental, necessario se faz que os relatos nele 

expostos tenham compromisso com a verdade, e ser amplamente ofertado ao publico por 

todos os meios possiveis. As informagoes disponiveis devem apresentar de forma 

verdadeira e precisa o retrato da atividade social da organizagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Relatorio de problemas ambientais 

Os relatorios de problemas ambientais sao documentos retirados das informagoes contidas 

no site da Comissao de Valores Mobiliarios atraves das Informagoes Anuais (IAN). Por meio 

desse relatorio as empresas evidenciam as questoes envolvidas com o meio ambiente, tais 

como, os investimentos nas unidades produtoras com finalidades de demonstrar o que foi 

realizado para minimizar os efeitos de poluigao no meio ambiente. Sao informadas tambem 

as licengas obtidas junto a orgaos federals, estaduais e municipais para o desenvolvimento 

de suas atividades. Apresenta os certificados que por ventura tenha obtido, alem de 

publicagao de eventuais multas ou penalidades, relata tambem as atitudes sociais 

promovidas para a comunidade do seu entorno. 
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3.1 Apresentagao das empresas do ramo de papel e celulose zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tendo como objetivo verificar a utilizagao de Contabilidade Ambiental, como forma de 

evidenciar a evolucao das praticas de sustentabilidade das empresas nacionais do ramo de 

papel e celulose, esta pesquisa tern como limitagao de identificar a divulgagao dos anos de 

2005 a 2009 dos componentes de amostragem das questoes ambientais promovidas pelas 

empresas de papel e celulose cadastradas na BOVESPA. Conforme destacados no quadros 

2 e 3 abaixo. 

Quadro 2 - Categorias pr6-estabelecidas para a analise de conteudo dos relatorios contabeis 
Empresa e meio ambiente 

1 DeclaragSo de preocupaceto/comprometimento com a questSo ambiental. 
2 Politicas ambientais 
3 Treinamento de funcionarios 
4 Reconhecimento das regulamentagoes ambientais 
5 Reconhecimento dos impactos ambientais das atividades. 

Gestao ambiental 
6 Presenca de um sistema de gest§o ambiental 
7 Programa de recuperagSo ambiental 
8 Envolvimento com projetos comunitarios de educag§o ambiental 
9 Auditoria ambiental 
10 Montante gasto com recuperag§o/reabilitag§o ambiental 

Outros gastos ambientais 
11 Multas e processos ambientais 
12 Montante gasto com protecao/preservacSo ambiental 
13 Avaliac3o de passivos contingentes 
14 Analise quantitativa de gastos com materias-primas, energia e reslduos da produg§o 
15 Certificaccio ambiental 
16 Licenciamento ambiental de empreendimentos 

Fonte: AdaptagSo Calixto (2007) 

Quadro 3 - Elementos de evidenciacao ambiental analisados na pesquisa. 
1 Certificacao FSC 
2 Celulose Isenta de Cloro elementar 
3 Sistema de queima de Gases 
4 Unidade de CogeracSo de energia 
5 Dentro de todas as normas ambientais 
6 Pre-branqueameto com 02 e recuperacao de produtos qufmicos 
7 Combustlveis dos caminhOes possuem menor teor de Enxofre 
8 Utilizac3o de frotas de caminh§o n§o pertencentes a frota propria 
9 Manejo Florestal 
10 Utilizac§o de vias fluviais para o transporte da madeira 
11 Manutencao da biodiversidade 
12 Monitoramento Ambiental em Microbacias 
13 Projetos focados na Educag§o Ambiental junto a comunidade e colaboradores 
14 Reciclagem e otimizag§o de recursos 
15 Reduc§o de Emissfies Atmosfericas 
16 Sistemas de tratamento de efluentes 
17 Redugao da carga especifica de DQO e DBO 
18 Redugao do consumo de agua 
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19 Creditos de Carbono 

20 Fomento Florestal - parceria com produtores 
21 Respeito na ocupacao do solo 
22 Colheita especializada de forma a reduzir o impacto ambiental 
23 Defensivos agricolas menos tOxicos 
24 Controle de odores 
25 Projeto contra atropelamento de animais 
26 Monitoramento para evitar impactos ambientais 
27 Pesquisas para manter o desenvolvimento da fauna e flora 
28 Reflorestamento 
29 Programa de recuperac§o de nascentes e areas degradadas 
30 Reserva Florestal 
31 Inclui criterios ambientais nos contratos com fornecedores 
32 Construct e manuteng§o de estradas ecologicamente corretas 

Fonte: Adaptacao BorgeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al. (2010) 

Para a realizagao desse trabalho, foram utilizadas as informagoes contidas no site da Bolsa 

de Valores de Sao Paulo (BOVESPA) e nos sites das empresas: CELULOSE IRANI S/A, 

COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO, FIBRIA CELULOSE S/A, KLABIN S/A, 

SANTHER - FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A e SUZANO PAPEL E 

CELULOSE S/A, todas do ramo de atividade de papel e celulose. 

As pessoas necessitam dos dados financeiros gerados pelas empresas para que possam 

realizar aplicagoes e investimentos como tambem posicionarem-se perante o que foi 

realizado diante das questoes ambientais dessas organizagoes. Diante disso as empresas 

de capital aberto cadastradas na BOVESPA sao dirigidas pela Lei n° 6.404/76, que atraves 

do seu art. 176 enuncia que as demonstragoes financeiras devem ser publicadas. 

Portanto, realizou-se pesquisa em todas as empresas acima mencionadas, buscando 

encontrar as evidencias de carater ambiental disponivel para que se possa oferecer um 

resultado do relacionamento da organizagao com o meio ambiente, sua gestao ambiental e 

outros gastos ambientais no periodo de 2005 a 2009. Vale salientar que a busca da 

evidenciagao ambiental dessas organizagoes sao importantes, ja que a mesma para a 

realizagao de suas atividades fabris se utiliza de recursos naturais extraidos do solo, da 

agua e do ar e que proporciona estudar o comportamento de cada uma em relagao as 

questoes ambientais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.1 Perfil das empresas analisadas neste estudo 

Na empresa Celulose Irani S.A. registra-se no seu estatuo social a atividade de industna e o 

comercio de celulose e papel em geral e seus derivados, bem como, a industrializagao da 

madeira; o replantio de especimes de madeiras apropriadas a sua industrializag§o e ao 

fabrico de celulose; florestamento e reflorestamento proprio, agricultura e pecuaria; extragao 
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de vegetais nativos, a fabricacao de moveis, paineis e artefatos em geral com 

predominancia de madeira e silvicultura. 

No estatuto social da empresa Companhia Melhoramentos de Sao Paulo as atividades fabris 

sao: a industria de papel, celulose e pasta de madeira; a industria de artefatos de papel para 

quaisquer usos e utilizacoes; a industria grafica, capacitada, inclusive, para producao de 

livros; a atividade editorial, sob a denominacao de "EDIQOES MELHORAMENTOS"; a 

silvicultura, a base de florestamentos e reflorestamentos tecnico-racionais, para fins de 

industria e comercio. 

As atividades fabris da empresa Fibria Celulose S.A. compoem-se no seu Estatuto Social, 

da industria e o comercio, no atacado e no varejo de celulose, papel, papelao e quaisquer 

outros produtos derivados desses materiais, comercio, no atacado e no varejo, de produtos 

destinados ao uso grafico em geral; a exploracao de todas as atividades industrials e 

comerciais que se relacionarem direta ou indiretamente com seu objetivo social; a 

importagao de bens e mercadorias relativos aos seus fins sociais; e a exportagao dos 

produtos de sua fabricacao e de terceiros. 

Ja a empresa Klabin S.A. esta exposto no seu estatuto social que as atividades comerciais 

sao: A exploracao industrial e comercial, inclusive importacao e exportagao de celulose, 

pasta de madeira, papel, cartao e congeneres, seus subprodutos e derivados, embalagens 

para quaisquer fins, produtos de madeira em todas as suas formas, produtos florestais e 

agropecuarios, inclusive sementes, maquinas e materias primas; A silvicultura, agricultura e 

pecuaria, inclusive florestamento e reflorestamento; A mineracao, incluindo pesquisas e 

lavra de minerios, sua industrializacao e comercio. 

A empresa Santher - Fabrica de Papel Santa Therezinha S.A. objetiva no seu estatuto 

social a sua atividades economica, que e: a exploracao da industria do papel, seus artefatos, 

congeneres e similares, absorventes higienicos, fraldas descartaveis em geral, produtos de 

higiene, cosmeticos, perfumes e similares e produtos saneantes domissanitarios em geral, 

bem como a industrializacao, vendas, exportagao, importagao desses produtos por conta ou 

encomenda de terceiros 

A Suzano Papel e Celulose S.A. tern na sua sociedade por objeto: a fabricagao, o comercio, 

a importagao e a exportagao de celulose, papel e de outros produtos oriundos da 

transformagao de essencias florestais, incluindo a reciclagem destes, bem assim de 

produtos relacionados ao setor grafico; a formagao e a exploragao de florestas homogeneas, 

proprias ou de terceiros, diretamente ou atraves de contratos com empresas especializadas 

em silvicultura e manejo florestal; a prestagao de servigos, a importagao, a exportagao e a 
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exploracao de bens relacionados ao objeto da sociedade; o transporte, por conta propria e 

de terceiros; a participagao, como socia ou acionista, de qualquer outra sociedade ou 

empreendimento; e a operacao de terminals portuarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Evidenciacao dos itens ambientais do ano de 2005, das empresas do 
ramo de papel e celulose. 

As informagoes a respeito das questoes ambientais aos poucos foram sendo informadas, 

sendo que no ano de 2005 nem todas as empresas analisadas fizeram mencao de noticias 

dos investimentos, receitas ou despesas de atividades ambientais, conforme destaca os 

quadros 4 e 5 e os grafico 1 e 2. 

Quadro 4 - Categorias pre-estabelecidas para a analise do teor dos relatorios contabeis ano 2005. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EMPRESA E MEIO AMBIENTE IRANI 
CIA 

MELHORAMENTOS 

X X 

SANTHER SUZANO 
Declaracao de 

preocupac3o/comprometimento com a 

quest§o ambiental. X X X X 

SUZANO 

Politicas ambientais 
X X X X 

Treinamento de funcioncirios 
X X X 

Reconhecimento das regulamentacoes 

ambientais X x X x 
Reconhecimento dos impactos ambientais 

das atividades. X X X 

GESTAO AMBIENTAL 

X 

CIA 

MELHORAMENTOS 

X x 

SANTHER SUZANO 
Presenca de um sistema de gestSo 

ambiental X X x X X 

Programa de recuperac§o ambiental 
X X x X 

Envolvimento com projetos comuniterios de 

educacao ambiental X X X X 

Auditoria ambiental 
X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI B x 

Montante gasto com 

recuperacio/reabilitacao ambiental X X X X x 

OUTROS GASTOS AMBIENTAIS 
CIA 

MELHORAMENTOS KLABIN SANTHER SUZANO 

Multas e processos ambientais 
X X 

Montante gasto com protecao/preservacSo 

ambiental X X X X x 
AvaliacSo de passivos contingentes 

x 
Analise quantitativa de gastos com 

materias-primas, energia e residuos da 

producSo • x 
Certitlcacao ambiental 

X 

X 

Licenciamento ambiental de 

empreendimentos X X X 

TR Balanco Relatbrio de 

H Social Sustentabilidade 

Relatbrio Relatbrio da 

Socioambiental Administracao 

Relatbrio de 

Problemas Ambientais 

Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

Nota-se que dentre as empresas analisadas, a unica que nao dispos de informagoes da 

relagao "empresa e meio ambiente", foi a empresa. Companhia Melhoramentos de Sao 

Paulo. As empresas Celulose Irani S.A., Fibria Celulose S.A, Klabin S.A, e Suzano Papel e 
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Celulose S.A, fizeram citagao e apresentaram relagao com as questoes ambientais, em que 

as mesmas declararam preocupacao e comprometimento com a questao ambiental, aplicam 

polfticas ambientais, treinamento com funcionarios, reconhecimento das regulamentagoes 

ambientais, como tambem reconhecimento dos impactos ambientais proporcionados pelas 

suas producoes. Enquanto que, a empresa Santher: Fabrica de Papel Santa Therezinha 

S.A., declarou preocupacao e comprometimento com a questao ambiental e reconhecimento 

das regulamentagoes ambientais. 

Tratando-se dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gestae ambiental", as empresas: Fibria Celulose S.A e Suzano Papel e 

Celulose S.A, dispuseram de todas as informagoes, como: presenga de um sistema de 

gestao ambiental, programa de recuperagao ambiental, envolvimento com projetos 

comunitarios de educagao ambiental, auditoria ambiental e montante gasto com 

recuperagao/reabilitagao ambiental. Ja as empresas: Celulose Irani S.A. e Klabin S.A, nao 

mencionaram nos seus documentos assuntos sobre "auditoria ambiental" realizada nas suas 

organizagoes. Verificou-se que a empresa Santher: Fabrica de Papel Santa Therezinha S.A. 

apresentou atraves dos seus relatorios, a presenga de um sistema de gestao ambiental, e o 

montante gasto com recuperagao/reabilitagao ambiental. No entanto a empresa Companhia 

Melhoramentos de Sao Paulo, nao entregou nenhum relatorio a Bolsa de Valores de Sao 

Paulo, ou, mencionou em seu site, notificagoes de gestao ambiental durante o ano de 

2005. 

Analisando "outros gastos ambientais", constatou-se que somente a empresa Suzano 

Papel e Celulose S.A, evidenciaram gastos com multas e processos ambientais, montante 

gasto com protecao e preservacao ambiental, avaliagao de passivos contingentes, analise 

quantitativa de gastos com materias-primas, energia e residuos da produgao, gastos com 

certificagao ambiental e licenciamento ambiental de empreendimentos. 

A empresa Fibria Celulose S.A, em referenda a outros gastos ambientais, so nao 

apresentou avaliagao de passivos contingentes. Ja a empresa Klabin S.A, nao registrou nos 

seus relatorios, gastos com multas e processos ambientais, como tambem, avaliagao de 

passivos contingentes. No entanto, a companhia Celulose Irani S.A., apresentou montante 

gasto com protegao/preservacao ambiental e licenciamento ambiental de empreendimentos. 

Enquanto que, a empresa Companhia Melhoramentos de Sao Paulo, nao fez mengao de 

outros gastos ambientais. 

A seguir ilustrar-se-a atraves de grafico 1 o percentual atingido de empresas durante o ano 

de 2005 de evidenciagao dos itens ambientais. 
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Grafico 1 - Analise em percentual dos itens ambientais das empresas de papel e celulose, ano 2005. 
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Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

Observa-se atraves do grafico 1 que, durante o ano de 2005, ocorreu que os percentuais de 

83% e 67% foram os que mais se destacaram, ou seja, houve evidencias das questoes 

ambientais na maioria das empresas. Para o percentual de 83% das empresas sete 

evidencias ambientais foram apresentadas, enquanto que do montante de 67% destaca-se 

seis questoes ambientais. Ocorreu tambem, percentual de 50%, onde apenas tres empresas 

evidenciaram sobre analise quantitativa de gastos com materias-primas, energia e residuos 

da produgao e certificacao ambiental. Ja o percentual de 34% representa o total de duas 

empresas que evidenciou sobre auditoria ambiental e multas ou processos ambientais 

ocorridos no ano de 2005, enquanto que o percentual de 17% destina-se a avaliagao de 

uma empresa que apresentou informagoes a respeito de avaliagao de passivos 

contingentes. 

A seguir serao detalhados os itens ambientais encontrados em cada empresa, durante o 

ano de 2005, tratando de encontrar minuciosamente cada ativo ou passivo constituido por 

cada organizagao em relagao aos acontecimentos de natureza ambiental. 
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Certificacao FSC 

Quadro 5 - Itens ambientais das empresas do ramo de papel e celulose no ano de 2005 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ITENS AMBIENTAIS DO ANO DE 2005 

Celulose isenta de cloro elementar 

Sistema de queima de gases 

Unidade de Cogeracao de energia 

Dentro de todas as normas ambientais 

Pre-braqueamento com 0 2 e recuperacSo 

de produtos quimicos 

Combustiveis dos caminhbes possuem 

menor teor de enxofre 

Utilizac3o de frotas de caminhao nao 

pertencentes a frota propria 

Manejo florestal 

Utilizacao de vias fluviais para o transporte 

de madeira 

Manutenc5o da biodiversidade 

Monitoramento ambiental em microbacias 

Projetos focados na educacao ambiental 

junto a comunidade 

Reciclagem e otimizacao de recursos 

Redugao de emissbes atmosfericas 

Sistema de tratamento de efluentes 

Reducao de carga especifica de DQO e 

DBO 

Reducao de consumo de agua 

Creditos de carbono 

Fomento florestal - parceria com produtores 

Respeito na ocupacao do solo 

Colheita especializada de forma a reduzir o 

impacto ambiental 

Defensivos agricolas menos tbxicos 

Controle de odores 

Projeto contra atropelamento de animais 

Monitoramentos para evitar impactos 

ambientais 

Pesquisas para manter o desenvolvimento 

de fauna e flora 

Reflorestamento 

Programa de recuperacao de nascentes e 

areas degradadas 

Reserva florestal 

Inclui criterios ambientais nos contratos com 

fornecedores 

Construcao e manutencao de estradas 

ecologicamente corretas 

Balango 

Social 

Relatbrio de 

Sustentabilidade 

Relatbrio de Problemas 

ambientais 

Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

Durante o ano de 2005, as empresas que mais fizeram mencao nos seus relatorios dos itens 

ambientais foram: Fibria Celulose S.A e a empresa: Suzano Papel e Celulose S.A, em que 

cada uma, fez citacao de 26 divulgates nos seus relatorios. Os itens nao mencionados 

pela empresa Fibria Celulose S.A foram: unidade de cogeracao de energia, reciclagem e 

otimizacao de recursos, venda de credito de carbono, controle de odores, projeto contra 
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atropelamento de animais e reflorestamento, ja a empresa Suzano Papel e Celulose S.A 

nao apresentou questoes como: unidade de cogeracao de energia, utilizacao de vias fluviais 

para o transporte de madeira, creditos de carbono, defensivos agrlcolas menos toxicos, 

projeto contra atropelamento de animais e construcao e manutencao de estradas 

ecologicamente corretas. Em seguida, encontram-se a empresa Klabin S.A, com 21 

evidenciacoes. A empresa Celulose Irani S.A. informou 15 questoes de natureza ambiental, 

enquanto que a Companhia Santher: Fabrica de Papel Santa Therezinha S.A., so 

mencionou 05 informacoes socioambiental, conforme destacadas no quadro n° 5: se 

encontra dentro de todas as normas ambientais, se utiliza de reciclagem, reduz emissoes 

atmosfericas, se utiliza de um sistema de tratamento de efluentes e trabalha com programa 

de recuperacao de nascentes e areas degradadas. Ja a empresa Companhia 

Melhoramentos de Sao Paulo, nao apresentou nenhuma informacao ambiental. 

O grafico abaixo resume o total de empresas que evidenciaram cada pratica socioambiental 

no ano de 2005. 

Grafico 2 - Evidenciacao das praticas socioambientais nos relatorios das empresas. 
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Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

Comprova-se atraves do grafico 2 que os itens "dentro de todas as normas ambientais; 

reducao de emissoes atmosfericas e sistema de tratamento de efluentes" foram 

mencionados por 84% das empresas. A maioria dos itens analisados foi evidenciada por 

50% das empresas, que totalizou 11 (onze) elementos relatados, enquanto que 67% das 

empresas mencionaram nos seus relatorios 8 (oito) itens socioambientais. Observa-se ainda 

que, 34% das empresas mencionaram 5 (cinco) componentes de natureza ambiental, no 
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entanto 17% das empresas apresentou 1 (um) item "unidade de cogeracao de energia", e 

17% das empresas evidenciou 2 (dois) elementos de natureza ambiental "utilizacao de vias 

fluviais para o transporte de madeira e defensivos agricolas menos toxicos". Enquanto que 

0%, ou seja, nenhuma empresa citou investimentos de creditos de carbono e projeto contra 

atropelamento de animais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Evidenciacao dos itens ambientais do ano de 2006, das empresas do 

ramo de papel e celulose. 

Na busca de apresentar os melhores resultados de suas producoes, as empresas a cada 

ano demonstram seus investimentos e suas receitas das ocorrencias ambientais, o que sao 

evidenciadas nos quadras 6 e 7, como tambem sao apresentados atraves dos graficos 3 e 

4. 

Quadro 6 - Categorias pre-estabelecidas para a analise do teor dos relatCrios contabeis ano 2006 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EMPRESA E MEIO AMBIENTE IRANI 
CIA 

MELHORAMENTOS SUZANO 
DeclaracSo de preocupacSo/comprometimento 

com a questao ambiental. 

Politicas ambientais 

Treinamento de funcion£rios 

Reconhecimento das regulamentacbes 

ambientais 

Reconhecimento dos impactos ambientais das 

atividades. 

GESTAO AMBIENTAL 

Presenca de um sistema de gestao ambiental 

Programa de recuperacao ambiental 

Envolvimento com projetos comunitarios de 

educac5o ambiental 

Auditoria ambiental 

Montante gasto com recuperagao/reabilitacao 

ambiental 

OUTROS GASTOS AMBIENTAIS 

Multas e processos ambientais 

Montante gasto com protecao/preservacao 

ambiental 

Avaliacao de passivos contingentes 

Analise quantitativa de gastos com materias-

primas, energia e residuos da produpao 

Certificacao ambiental 

Licenciamento ambiental de empreendimentos 

CIA 

MELHORAMENTOS 

CIA 

MELHORAMENTOS 

Relatbrio de Sustentabilidade i i 
Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

I i Relatorio de Problemas ambientais 

No ano de 2006 ja se constata evolucao das empresas em disponibilizar nos seus relatorios 

as evidencias ambientais ocorridas. Portanto, observa-se que na empresa Suzano Papel e 
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Celulose S.A, todas as situacoes pesquisadas foram distribuidas nos documentos 

comprobatorios, ou seja, no relatorio de sustentabilidade do ano de 2006. A empresa Fibria 

Celulose S.A nao fez mengao apenas de avaliagao de passivos contingentes, portanto, nao 

se constatou em nenhum relatorio, tal abordagem. Ja as empresas Celulose Irani S.A. e 

Klabin S.A nao emitiram parecer sobre "auditoria ambiental, multas e processos ambientais 

e avaliagao de passivos contingentes. Os resultados obtidos da empresa Santher: Fabrica 

de Papel Santa Therezinha S.A. totaliza 07 itens encontrados no relatorio de problemas 

ambientais, sao eles: Declaragao de preocupagao/comprometimento com a questao 

ambiental, Politicas ambientais. Reconhecimento das regulamentagoes ambientais, 

Presenga de um sistema de gestao ambiental, Montante gasto com recuperagao/reabilitagao 

ambiental, Montante gasto com protegao/preservagao ambiental e Licenciamento ambiental 

de empreendimentos, enquanto que a Companhia Melhoramentos de Sao Paulo nao 

apresentou nenhuma evidencia ambiental durante o ano de 2006. Os resultados dessas 

abordagens sao distribuidos percentualmente no grafico 3, a seguir. 

Grafico 3: Analise em percentual dos itens ambientais das empresas de papel e celulose, ano 2006. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

Constata-se que 83% das empresas analisadas, publicou evidencias ambientais no seus 

relatorios, tais como: declaragao de preocupacao e comprometimento com a questao 

ambiental, politicas ambientais, reconhecimento das regulamentagoes ambientais, presenga 

de um sistema de gestao ambiental, montante gasto com recuperagao/reabilitagao 

ambiental, montante gasto com protecao e preservagao ambiental e licenciamento ambiental 

de empreendimentos, destaque para a empresa Suzano Papel e Celulose S.A, que 

evidenciou todas as interrogagoes sugeridas neste trabalho. Em seguida 67% das 

organizagoes tornou publico as informagoes de: treinamento de funcionarios, 
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reconhecimento dos impactos ambientais, programa de recuperacao ambiental, projetos 

comunitarios de educacao ambiental, Analise quantitativa de gastos com materias-primas, 

energia e residuos da producao e certificacao ambiental. 

Ja para 34% das entidades pesquisas, responderam que foi realizada auditoria ambiental 

dos seus empreendimentos, como tambem foram alvos de multas ou processos ambientais. 

No entanto, 17% que perfaz o total de uma organizacao, fez mengao de avaliagao de 

passivos contingentes. 

No quadro 7 abaixo, estao identificadas as empresas e os itens ambientais para analise do 

ano de 2006. 

Quadro 7 - Itens ambientais das empresas do ramo de papel e celulose no ano de 2006. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CIA 

ITENS AMBIENTAIS DO ANO DE 2006 

Certificacao F S C 

Celulose isenta de cloro elementar 

Sistema de queima de gases 

Unidade de Cogeracao de energia 

Dentro de todas as normas ambientais 

Pre-braqueamento com 0 2 e recuperacao de 

produtos quimicos 

Combustlveis dos caminhbes possuem menor 

teor de enxofre 

Utilizacao de frotas de cammhao nao 

pertencentes a frota prbpria 

Manejo florestal 

Utilizacao de vias fluviais para o transporte de 

madeira 

Manutencao da biodiversidade 

Monitoramento ambiental em microbacias 

Projetos focados na educacao ambiental junto a 

comunidade 

Reciclagem e otimizacao de recursos 

Reducao de emissbes atmosfericas 

Sistema de tratamento de efluentes 

Reducao de carga especifica de DQO e DBO 

Reducao de consumo de agua 

Creditos de carbono 

Fomento florestal - parceria com produtores 

Respeito na ocupacao do solo 

Colheita especializada de forma a reduzir o 

impacto ambiental 

Defensivos agricolas menos tbxicos 

Controle de odores 

Projeto contra atropelamento de animais 

Monitoramentos para evitar impactos ambientais 

Pesquisas para manter o desenvolvimento de 

fauna e flora 

Reflorestamento 
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Programa de recuperacao de nascentes e areas 

degradadas 

Reserva florestal 

Inclui criterios ambientais nos contratos com 

fornecedores 

Construcao e manutencao de estradas 

ecologicamente corretas 

I M 1 Relatbrio de Sustentabilidade|^B 1 Relatbrio de Problemas ambientais 
Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

Percebe-se que dos itens ambientais propostos, a empresa Suzano Papel e Celulose S.A 

nao relatou em seu relatorio de sustentabilidade, como tambem nao relatou no seu relatorio 

de problemas ambientais: unidade de Co-geracao de energia, utilizagao de vias fluviais para 

o transporte de madeira, venda de credito de carbono, que nao tern projetos contra 

atropelamento de animais, nem programa de recuperacao de nascentes e areas 

degradadas, e nao se manifestou sobre a construcao e manutencao de estradas 

ecologicamente corretas. 

A empresa Fibria Celulose S.A, atraves de seus relatorios nao pronunciaram sobre a 

quantidade de teor de enxofre nos combustlveis dos caminhoes que fazem o transporte de 

seus produtos, sobre a reciclagem e otimizacao de recursos, vendas de creditos de carbono, 

como tambem nao opinaram sobre o controle de odores, projeto contra atropelamento de 

animais, programas de nascentes e areas degradadas e manutencao de estradas 

ecologicamente corretas. 

Ja a empresa Klabin S.A deixou de fornecer informagoes como: se o combustivel dos 

caminhoes utilizados, produz menor teor de enxofre, utilizagao de frotas de caminhao nao 

pertencentes a frota propria, utilizacao de vias fluviais para o transporte de madeira, respeito 

na ocupagao do solo, defensivos agricolas menos toxicos, projeto contra atropelamento de 

animais, reflorestamento, programa de recuperagao de nascentes e areas degradadas e 

construgao e manutengao de estradas ecologicamente corretas. 

No entanto, nos relatorios da empresa Celulose Irani S.A. nao se constatou a evidencia dos 

seguintes itens: Certificagao FSC, Celulose isenta de cloro elementar, Pre-braqueamento 

com 02 e recuperagao de produtos quimicos, Combustlveis dos caminhoes possuem menor 

teor de enxofre, Utilizagao de vias fluviais para o transporte de madeira, Monitoramento 

ambiental em microbacias, Creditos de carbono, Defensivos agricolas menos toxicos, 

Controle de odores, Projeto contra atropelamento de animais e Construgao e manutengao 

de estradas ecologicamente corretas. 

Nos documentos da empresa Santher: Fabrica de Papel Santa Therezinha S.A. foram 

disponibilizadas informagoes como a utilizagao de sistema de queima de gases, que a 
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empresa se comporta dentro de todas as normas ambientais, e dispoe da manutencao da 

biodiversidade. A mesma ainda se utiliza da reciclagem e otimizacao de recursos, da 

reducao de emissoes atmosfericas, como tambem de sistema de tratamento de efluentes. 

Ha um controle de reducao de consumo de agua e controle de odores e dispoe de programa 

de recuperagao de nascentes e areas degradadas. Finalizando o ano de 2006, verifica-se 

que a Companhia Melhoramentos de Sao Paulo nao disponibilizou relatorios de evidencias 

ambientais. Os elementos marcados nos quadros 6 e 7 foram encontrados nos relatorios de 

sustentabilidade e no relatorio de problemas ambientais, nao sendo preciso informar que 

outros relatorios fizesse mencao dos mesmos itens. Os motivos que se deixou de evidenciar 

os demais itens e devido que, em nenhum outro relatorio localizou-se os componentes que 

tratasse dos outros itens relacionados. 

No grafico 4 abaixo, serao identificadas a quantidade de empresas que evidenciaram as 

praticas socioambientais no ano de 2006. 

Grafico 4 - Evidenciacao das praticas socioambientais nos Relatbrios das Empresas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

No grafico 4 acima, no ano de 2006 demonstram que 87% das empresas evidenciaram seis 

itens de natureza ambiental, 67% das entidades mencionaram dez praticas ambientais, 

enquanto que 50% organizagoes demonstraram nove atividades socioambientais e 34% 

empresas fizeram mencao de dois processos sobre o meio ambiente, restando para 16% 

das empresas que divulgou sobre "combustiveis dos caminhoes possuem menor teor de 

enxofre" fornecida pela empresa Suzano Papel e Celulose S.A, a empresa Fibria Celulose 

S.A que mencionou sobre a utilizagao de vias fluviais para o transporte de madeira, e a 
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empresa Klabin S.A que evidenciou sobre creditos de carbono, enquanto que 0% das 

organizagoes nao forneceu informagoes de projeto contra atropelamento de animais e 

construcao e manutengao de estradas ecologicamente corretas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Evidenciacao dos itens ambientais do ano de 2007, das empresas do 
ramo de papel e celulose. 

Nos quadros 8 e 9e nos graficos 5 e 6 abaixo serao apresentados os destaques ambientais 

ocorridos durante o ano de 2007, como tambem o percentual de cada evidencia ambiental 

proporcionada pelas empresas. 

Quadro 8 - Categorias pre-estabelecidas para a analise do teor dos relatorios contabeis ano 2007. 
Empresa e meio ambiente 

Declaragao de 

preocupagSo/comprometimento com a 

questao ambiental. 

Politicas ambientais 

Treinamento de funcionarios 

Reconhecimento das regulamentagoes 

ambientais 

Reconhecimento dos impactos ambientais 

das atividades. 

Gestao ambiental 

Presenga de um sistema de gestSo 

ambiental 

Programa de recuperagao ambiental 

Envolvimento com projetos comunitarios 

de educaggo ambiental 

Auditoria ambiental 

Montante gasto com 

recuperagao/reabilitagao ambiental 

Outros gastos ambientais 

Multas e processos ambientais 

Montante gasto com proteceio/preservagio 

ambiental 

Avaliagao de passivos contingentes 

Analise quantitativa de gastos com 

materias-primas, energia e residuos da 

produgcio 

Certificacao ambiental 

Licenciamento ambiental de 

empreendimentos 

Relatbrio de Sustentabilidade 

CIA 

MELHORAMENTOS 

CIA 

MELHORAMENTOS 

CIA 

MELHORAMENTOS 

Relatbrio de Problemas ambientais 

Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

No ano de 2007, constata-se que a empresa Suzano Papel e Celulose S.A se apresentaram 

em todas as questoes abordadas no quadro 8 e a empresa Fibria Celulose S.A nao emitiu 

nenhuma ocorrencia sobre auditorial ambiental e avaliagao de passivos contingentes nos 

seus relatorios. Ja a empresa Klabin S.A deixou de evidenciar alem de auditoria ambiental e 

avaliagao de passivos contingentes, tambem nao fez mengao de multas e processos 
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ambientais durante o ano de 2007, o que ocorreu tambem com a empresa Celulose Irani 

S.A. A empresa Santher: Fabrica de Papel Santa Therezinha S.A. emitiu pronunciamentos 

sobre declaragao de compromisso e preocupacao das questoes ambientais, de politicas 

ambientais, do reconhecimento das regulamentagoes. Sobre a gestao ambiental, a mesma 

se diz ter um sistema de gestao ambiental e apresentou o montante gasto com 

recuperagao/reabilitagao ambiental. Alem de outros gastos com protegao e preservagao 

ambiental e licenca ambiental do empreendimento. Enquanto que, mais uma vez a empresa 

Companhia Melhoramentos de Sao Paulo nao comprovou nenhuma evidencia das questoes 

ambientais durante o ano de 2007. 

No grafico 5 apresentado abaixo, serao demonstrados essas evidencias, onde se faz uma 

analise em percentuais dos itens ambientais durante o ano de 2007. 

Grafico 5 - Analise em percentual dos itens ambientais das empresas de papel e celulose, ano 2007. 

Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

Analisando o grafico 5, constata-se que 87% das empresas declaram preocupacao e 

comprometimento com as questoes ambientais, com politicas ambientais e reconhecimento 

das regulamentagoes ambientais. Apresenta programa de gestao ambiental, declaram 

montantes com gasto em recuperagao, reabilitagao, protegao e preservagao do meio 

ambiente. Para 67% das organizagoes, as preocupagoes decorrem de treinamento de 

funcionarios, reconhecimento dos impactos promovidos pelas suas atividades. Na gestao 

ambiental apresentam programa de recuperagao ambiental, envolvimento com projetos 

comunitarios de educagao ambiental. Ja com outros gastos ambientais evidenciam as 

analises quantitativas de gastos com materias-primas, energia e residuos de produgao, 

como tambem com certificagao ambiental. Ja 34% declararam que foram autuadas com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Declaracao 
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• Invest imento/Preservacao 

• Recuperacao/reabi l i tacao 
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• Politicas 

• Impactos 

• Comunidade e educacao 

• Multas 

Analise quantltativa 

• Treinamento 

• Gerencia Ambiental 

• Regulamentacao 

• Investimentos ambientais 

• Certificacao 
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multas e processos ambientais. Enquanto que, apenas 17% das empresas analisadas 

promoveram auditoria ambiental e outros gastos com avaliagao de passivos contingentes. 

Os itens ambientais apresentados no ano de 2007 estao dispostos no quadro 9 a seguir. 

Quadro 9 Itens ambientais das empresas do ramo de papel e celulose no ano de 2007. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ITENS AMBIENTAIS DO ANO DE 2007 

Certificacao F S C 

Celulose isenta de cloro elementar 

Sistema de queima de gases 

Unidade de Cogeracao de energia 

Dentro de todas as normas ambientais 

Pre-braqueamento com 0 2 e recuperacao 

de produtos quimicos 

Combustlveis dos caminhbes possuem 

menor teor de enxofre 

Utilizacao de frotas de caminhao nao 

pertencentes a frota prbpria 

Manejo florestal 

Utilizacao de vias fluviais para o transporte 

de madeira 

Manutencao da biodiversidade 

Monitoramento ambiental em microbacias 

Projetos focados na educacao ambiental 

junto a comunidade 

Reciclagem e otimizacao de recursos 

Reducao de emissbes atmosfericas 

Sistema de tratamento de efluentes 

Reducao de carga especifica de DQO e 

DBO 

Reducao de consumo de agua 

Creditos de carbono 

Fomento florestal - parceria com produtores 

Respeito na ocupacao do solo 

Colheita especializada de forma a reduzir o 

impacto ambiental 

Defensivos agricolas menos toxicos 

Controle de odores 

Projeto contra atropelamento de animais 

Monitoramentos para evitar impactos 

ambientais 

Pesquisas para manter o desenvolvimento 

de fauna e flora 

Reflorestamento 

Programa de recuperacao de nascentes e 

areas degradadas 

Reserva florestal 

Inclui criterios ambientais nos contratos com 

fornecedores 

Construcao e manutencao de estradas 

ecologicamente corretas 

Relatbrio de Sustentabilidade 

Fonte: Dados da pesquisa 2011. 
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De todos os itens indagados, verifica-se que a empresa Suzano Papel e Celulose S.A, nao 

forneceram informacao de unidade de Cogeracao de energia, pre-branqueamento com 0 2 e 

recuperagao de produtos quimicos, nao se utiliza vias pluviais para o transporte de madeira, 

como tambem n§o dispoe de projeto contra atropelamento de animais. A empresa Fibria 

Celulose S.A nao mencionou quando da utilizagao de combustiveis nos caminhoes se os 

mesmos possuem menor teor de enxofre, evidencia tambem que nao se utiliza de vendas 

de creditos de carbono, nao promove controles de odores, projeto contra atropelamento de 

animais, programa de recuperagao de nascentes e areas degradadas e de construgao e 

manutengao de estradas ecologicamente corretas. 

Para a empresa Celulose Irani S.A. as evidencias nao fornecidas foram: Certificagao FSC, 

Celulose isenta de cloro elementar, Pre-braqueamento com 0 2 e recuperagao de produtos 

quimicos, Utilizagao de vias fluviais para o transporte de madeira, Monitoramento ambiental 

em microbacias, Defensivos agricolas menos toxicos, Controle de odores, Projeto contra 

atropelamento de animais e Construgao e manutengao de estradas ecologicamente 

corretas. Nao foi identificada nos relatorios da empresa Klabin S.A os seguintes itens: 

Celulose isenta de cloro elementar, Sistema de queima de gases, Combustiveis dos 

caminhoes possuem menor teor de enxofre, Utilizagao de frotas de caminhao nao 

pertencentes a frota propria, Utilizagao de vias fluviais para o transporte de madeira, 

Respeito na ocupagao do solo, Defensivos agricolas menos toxicos, Projeto contra 

atropelamento de animais, Programa de recuperagao de nascentes e areas degradadas e 

Construgao e manutencao de estradas ecologicamente corretas. 

Na empresa Santher: Fabrica de Papel Santa Therezinha S.A. atraves das pesquisas 

realizadas nos relatorios obteve-se evidencias de informagoes das questoes ambientais, 

como se pode observar: Sistema de queima de gases, a empresa encontra-se inserida 

dentro de todas as normas ambientais, apresenta tambem a manutengao da biodiversidade, 

da reciclagem e otimizagao de recursos, controle da redugao de emissoes atmosfericas, 

apresenta sistema de tratamento de efluentes, preocupa-se com a redugao de consumo de 

agua, do controle de odores e trabalha com programa de recuperagao de nascentes e areas 

degradadas. No entanto, verificando no site da BOVESPA, como tambem realizando 

pesquisa no site da empresa, nao se pode confirmar que a Companhia Melhoramentos de 

Sao Paulo tenha realizado investimentos de carater ambiental no ano de 2007. A mesma 

situagao e constatada nos quadros 8 e 9, em que as fontes encontradas dos elementos 

marcados estao destacadas nos relatorios de sustentabilidade e no relatorio de problemas 

ambientais, nao sendo necessario mencionar outro relatorio. Ja os itens que nao foram 

marcados entendem-se como nao localizados em nenhum dos relatorios investigados. 
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Atraves do grafico 6, serao destacadas as evidencias das praticas ambientais durante o ano 

de 2007. 

Grafico 6 - Evidenciacao das praticas socioambientais nos Relatorios das Empresas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• ANO 2007 

Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

Segundo o grafico 6, um total de 87% das empresas fez evidencias de seis questoes 

ambientais, ja 67% das empresas mencionaram dez elementos de natureza ambiental, 

enquanto que 50% das organizagoes elencaram nove assuntos socioambientais, para 34% 

das empresas forneceram informagoes de quatro questoes ambientais que foram 

desenvolvidas no ano de 2007, e 17% das empresas mencionou sobre uma abordagem de 

natureza ambiental, sendo, a empresa Fibria Celulose S.A pronunciou-se que se utilizou de 

vias pluviais para o transporte de madeira, enquanto que a empresa Suzano Papel e 

Celulose S.A mencionaram sobre a construgao e manutengao de estradas ecologicamente 

correta. Finalizando, com 0% de abordagem de qualquer empresa sobre a questao de 

projeto contra atropelamento de animais. 

3.5 Evidenciagao dos itens ambientais do ano de 2008, das empresas do 

ramo de papel e celulose. 

Em relagao ao ano de 2008, serao destacadas atraves dos quadras 10 e 11, como tambem 

atraves dos graficos 7 e 8 as informagoes de evidencias ambientais retiradas dos relatorios 

das empresas estudadas neste trabalho. 
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Quadro 10 - Categorias pre-estabelecidas para a analise do teor dos relat6rios contabeis ano 2008. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E M P R E S A E MEIO AMBIENTE IRANI 

Declaracao de 

preocupacao/comprometimento com a 

questao ambiental. 

Politicas ambientais 

Treinamento de funcionarios 

Reconhecimento das regulamentagoes 

ambientais 

CIA 

MELHORAMENTOS 

Reconhecimento dos impactos 

ambientais das atividades. 

G E S T A O AMBIENTAL 

Presenga de um sistema de gestao 

ambiental 

Programa de recuperacao ambiental 

Envolvimento com projetos comunitarios 

de educacao ambiental 

Auditoria ambiental 

Montante gasto com 

recuperacao/reabilitacao ambiental 

OUTROS G A S T O S AMBIENTAIS 

Multas e processos ambientais 

Montante gasto com 

protecao/preservacao ambiental 

Avaliagao de passivos contingentes 

Analise quantltativa de gastos com 

materias-primas, energia e residuos da 

produgao 

Certificacao ambiental 

Licenciamento ambiental de 

empreendimentos 

CIA 

MELHORAMENTOS 

CIA 

MELHORAMENTOS 

Relatbrio de Sustentabilidade Relatbrio de Problemas ambientais 
Fonte: Dados da pesquisa 2011 

Observando o quadro 10 acima, verifica-se que a empresa Suzano Papel e Celulose S.A 

demonstraram atraves dos seus relatorios todas as inquisicdes abordadas. A empresa Fibria 

Celulose S.A nao apresentou nos elementos de gestao ambiental evidencias de "auditoria 

ambiental", e nos elementos de outros gastos ambientais a mesma deixou de apresentar 

resultados de "avaliagao de passivos contingentes". 

A analise das empresas Klabin S.A e Celulose Irani S.A. demonstram que os unicos dados 

nao fornecidos se dizem respeito a auditoria ambiental, multas e processos ambientais e 

avaliagao de passivos contingentes. Ja a empresa Santher: Fabrica de Papel Santa 

Therezinha S.A. atraves dos levantamentos realizados declara preocupagao e 

comprometimento com as questoes ambientais, executa trabalho de politicas ambientais, 

onde a mesma reconhece as regulamentagoes ambientais. Quanto a gestao ambiental as 

informagoes apresentam a presenga de um sistema de gestao ambiental e evidencia o 

montante gasto com recuperagao e reabilitagao do meio ambiente. Em referenda a outros 

gastos ambientais, detectou-se montante gasto com protegao e preservagao da natureza, 
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gasto com certificacao ambiental e licenciamento ambiental do empreendimento. No entanto 

nao houve informacao de evidencias ambientais da Companhia Melhoramentos de Sao 

Paulo no ano de 2008. 

O grafico 7 apresenta o resultado em percentual dos itens ambientais evidenciados pelas 

empresas investigadas nesta pesquisa. 

Grafico 7 - Analise em percentual dos itens ambientais das empresas de papel e celulose, ano 2008. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Declaracao 

• Regulamentacao 

• Investimento/Preservacoo 

• Recuperacao/reabilitacao 

• Passivos contingentes 

• Licenciamento 

• Politicas 

• Impactos 

• Comunidade e educacao 

• Multas 

Analise quantitativa 

i Treinamento 

Gerencia Ambiental 

l Regulamentacao 

Investimentos ambientais 

Certificacao 

Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

As informagoes obtidas no grafico 7 demonstram que do total de 100% das empresas 

investigadas, 83% apresentaram informacoes de declaracao de preocupacao e 

comprometimento com as causas ambientais, informagoes de politicas ambientais, 

regulamentacao, gerencia, projetos de recuperacao e reabilitagao ambientais, investimentos, 

certificacao e licenciamento das questoes ambientais. Ja 67% dessas empresas, 

evidenciaram que treinam seus funcionarios, que se preocupam com os impactos causados 

na natureza, atua em investimentos de preservagao do meio ambiente, propiciam projetos 

comunitarios de educacao ambiental e analisam a quantidade de gastos com materias-

primas, energia e residuos da produgao de suas atividades. 

A evidenciagao de multas e processos ambientais observa-se que para 34% das empresas 

tornaram publicas essas informagoes, enquanto que 17% das organizagoes forneceram 

informagoes de auditoria ambiental e avaliagao de passivos contingentes. 

O quadro 11 apresenta os resultados dos itens ambientais de cada empresa em 2008. 
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Quadro 11 Itens ambientais das empresas do ramo de papel e celulose no ano de 2008 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ITENS AMBIENTAIS DO ANO DE 

2008 

Certificacao F S C 

Celulose isenta de cloro elementar 

Sistema de queima de gases 

Unidade de Cogeracao de energia 

Dentro de todas as normas ambientais 

Pre-braqueamento com 0 2 e 

recuperacao de produtos quimicos 

Combustlveis dos caminhbes possuem 

menor teor de enxofre 

Utilizacao de frotas de caminhao nao 

pertencentes a frota prbpria 

Manejo florestal 

Utilizacao de vias fluviais para o 

transporte de madeira 

Manutencao da biodiversidade 

Monitoramento ambiental em 

microbacias 

Projetos focados na educacao ambiental 

junto a comunidade 

Reciclagem e otimizacao de recursos 

Reducao de emissbes atmosfericas 

Sistema de tratamento de efluentes 

Reducao de carga especifica de DQO e 

DBO 

Reducao de consumo de agua 

Creditos de carbono 

Fomento florestal - parceria com 

produtores 

Respeito na ocupacao do solo 

Colheita especializada de forma a 

reduzir o impacto ambiental 

Defensivos agricolas menos tbxicos 

Controle de odores 

Projeto contra atropelamento de animais 

Monitoramentos para evitar impactos 

ambientais 

Pesquisas para manter o 

desenvolvimento de fauna e flora 

Reflorestamento 

Programa de recuperacao de nascentes 

e areas degradadas 

Reserva florestal 

Inclui criterios ambientais nos contratos 

com fornecedores 

Construcao e manutencao de estradas 

ecologicamente corretas 

T Relatbrio de Sustentabilidade 

Fonte dados pesquisa 2011. 

O comportamento do quadro acima se apresenta com a empresa Celulose Irani S.A. que 

nao emitiu informagoes a respeito de: celulose isenta de cloro elementar, pre-braqueamento 

com 0 2 e recuperacao de produtos quimicos, utilizagao de vias fluviais para o transporte de 

madeira, monitoramento ambiental em microbacias, defensivos agricolas menos toxicos, 

projeto contra atropelamento de animais e construgao e manutengao de estradas 
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ecologicamente corretas. A Companhia Melhoramentos de Sao Paulo nao fez mencao em 

nenhum relatorio de ocorrencias ambientais durante o ano de 2008. 

A organizacao Fibria Celulose S.A deixou de evidenciar as questoes como: Combustiveis 

dos caminhoes possuem menor teor de enxofre, venda de Creditos de carbono, Controle de 

odores, Projeto contra atropelamento de animais e Construcao e manutencao de estradas 

ecologicamente corretas. No entanto, os dados nao obtidos junto a empresa Klabin S.A 

foram o pre-braqueamento com 0 2 e recuperagao de produtos quimicos, se os combustiveis 

dos caminhoes utilizados na empresa possuem menor teor de enxofre, se utiliza frotas de 

caminhao nao pertencentes a frota propria, se fez utilizagao de vias fluviais para o transporte 

de madeira, a utilizagao de defensivos agricolas empregados e menos toxicos, projeto 

contra atropelamento de animais, reflorestamento, programa de recuperagao de nascentes e 

areas degradadas e construgao e manutengao de estradas ecologicamente corretas. 

Os elementos que compoem os resultados da empresa Santher: Fabrica de Papel Santa 

Therezinha S.A. dizem respeito que a organizagao se encontra dentro de todas as normas 

ambientais, promove a manutengao da biodiversidade, trabalham com reciclagem e 

otimizagao de recursos, redugao de consumo de agua e redugao de emissoes atmosfericas. 

Alem disso, a mesma dispoe de sistema de tratamento de efluentes, de controle de odores e 

dispoe ainda programa de recuperagao de nascentes e areas degradadas. Ja a empresa 

Suzano Papel e Celulose S.A, ainda nao dispoem de unidade de Cogeragao de energia, nao 

informou se os Combustiveis dos caminhoes usados nos servigos possuem menor teor de 

enxofre, quanto a utilizagao de vias fluviais para o transporte de madeira, a mesma nao 

apresentou informagoes. Ja quanto a projeto contra atropelamento de animais nao foi 

evidenciada nenhum dado de comprovagao. As informagoes destacadas nos quadras 10 e 

11 esclarecem que os elementos localizados direcionam-se para os relatorios de 

sustentabilidade e de problemas ambientais, nao sendo preciso mencionar outro relatorio, 

pois, a informagoes dos outros relatorios sao identicas as dos dois relatorios mencionados. 

Enquanto que o nao fornecimento de informagoes dos demais elementos nao marcados nos 

quadras 10 e 11 determinam que nao foram localizados em qualquer relatorio em estudo. 

Essas informagoes estao contidas no grafico 8, que apresenta a quantidade de entidades 

para o fornecimento de cada item ambiental. 
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Grafico 8 - Evidenciacao das praticas socioambientais nos Relatbrios das Empresas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Dados da pesquisa 2 0 1 1 . 

O grafico 8 aponta que a maioria dos itens ambientais foi evidenciada por 67% das 

empresas, que fizeram mencao de 14 praticas socioambiental no ano de 2008. Observa-se 

tambem que, 83% das empresas apresentaram seis informagoes de carater ambiental. Para 

50% das empresas foram mencionados seis evidencias das questoes ambientais, ja no 

universo de 34% das empresas desenvolveram duas praticas sobre o meio ambiente. No 

entanto, 0% das empresas declarou ter projeto contra atropelamento de animais, mas, para 

17% das empresas informou que os combustiveis utilizados nos veiculos produzem menos 

teor de enxofre, se utiliza de vias pluviais para o transporte de materia-prima, e na 

construgao e manutengao de estradas ecologicamente correta. 

3.6 Evidenciagao dos itens ambientais do ano de 2009, das empresas do 

ramo de papel e celulose. 

No quadro 12 a seguir encontram-se os destaques dos elementos ambientais do ano de 

2009 examinados nos documentos das empresas de papel e celulose. 
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Quadro 12: Categorias pre-estabelecidas para a analise do teor dos relat6rios contabeis ano 2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E M P R E S A E MEIO AMBIENTE 

Declaracao de 

preocupacao/comprometimento com 

a questao ambiental. 

Politicas ambientais 

Treinamento de funcionarios 

Reconhecimento das 

regulamentagoes ambientais 

Reconhecimento dos impactos 

ambientais das atividades. 

G E S T A O AMBIENTAL 

Presenca de um sistema de gestao 

ambiental 

Programa de recuperacao ambiental 

Envolvimento com projetos 

comunitarios de educacao ambiental 

Auditoria ambiental 

Montante gasto com 

recuperacao/reabilitacao ambiental 

OUTROS G A S T O S AMBIENTAIS 

Multas e processos ambientais 

Montante gasto com 

protecao/preservacao ambiental 

Avaliagao de passivos contingentes 

Analise quantitativa de gastos com 

materias-primas, energia e residuos 

da producao 

Certificacao ambiental 

Licenciamento ambiental de 

empreendimentos 
gi^r 

Relatbrio 

Sustentabilidade 

de 

IRANI 

CIA 

MELHORAMENTOS 

Fonte: Dados das empresas 2011. 

CIA 

MELHORAMENTOS 

CIA 

MELHORAMENTOS 

Relatbrio 

Administracao 

Em referenda aos destaques de empresa e meio ambiente no quadro 12 as organizagoes 

Celulose Irani S.A. Fibria Celulose S.A, Klabin S.A e Suzano Papel e Celulose S.A 

apresentaram todas as questoes sugeridas, ja a empresa Santher: Fabrica de Papel Santa 

Therezinha S.A. nao demonstrou realizar treinamento de funcionarios como tambem nao 

evidenciou reconhecer os impactos ambientais promovidos por suas atividades. Enquanto 

que a Companhia Melhoramentos de Sao Paulo no seu relatorio da administracao 

apresentou declaragao de preocupagao ou comprometimento com a questao ambiental e 

reconhecimento das regulamentagoes ambientais. 

Quanto a gestao ambiental, os indices ambientais que nao foram evidenciados dividem-se 

da seguinte maneira. Empresa Celulose Irani S.A. e Klabin S.A nao mencionaram ter 

realizado auditoria ambiental de suas atividades. As empresas Fibria Celulose S.A e Suzano 

Papel e Celulose S.A destacam todos os elementos sugeridos neste trabalho, enquanto que 

a organizagao Santher: Fabrica de Papel Santa Therezinha S.A. nao realizou programa de 
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recuperacao ambiental, nao tern envolvimento com projetos de educacao ambiental junto as 

comunidades e nao realizou auditoria ambiental junto a sua organizacao. Ja a Companhia 

de Melhoramentos Sao Paulo destaca no envolvimento com projetos comunitarios de 

educacao ambiental. 

Em se tratando dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA outros gastos ambientais, no elemento "multas e processos 

ambientais", as empresas Celulose Irani S.A. Companhia de Melhoramentos Sao Paulo, 

Klabin S.A e Santher: Fabrica de Papel Santa Therezinha S.A. mostraram que nao 

cometeram infracoes ambientais para acarretar multas ou processos. Ja as empresas Fibria 

Celulose S.A e Suzano Papel e Celulose S.A mencionaram que produziram ocorrencias de 

natureza ambiental que sucederam multas ou processos ambientais. No tocante a 

"montante gasto com protegao e preservagao ambiental" a unica empresa que nao fez 

mengao dessa evidencia foi a Companhia Melhoramentos de Sao Paulo. O item "avaliagao 

de passivos contingentes" destaque para a empresa Suzano Papel e Celulose S.A, pois, foi 

a unica que noticiou esse item. Na "analise quantitativa com gastos com materias-primas, 

energia e residuos da produgao", verifica-se que as empresas Companhia de 

Melhoramentos Sao Paulo e Santher: Fabrica de Papel Santa Therezinha S.A. nao 

apresentaram essas informagoes indicadas. O proximo elemento apontado e "certificagao 

ambiental", que apos investigagao nos documentos, todas as empresas mencionaram que 

se utilizam dessa certificagao. Finalizando com "Licenciamento ambiental de 

empreendimentos", observou-se que todas as entidades produziram nos seus documentos 

essa evidencia ambiental no ano de 2009. 

Transformando essas informagoes em percentual, o grafico 9 abaixo apontara os itens que 

mais destaques foram realizados pelas empresas. 

Grafico 9 - Analise em percentual dos itens ambientais das empresas de papel e celulose, ano 2009. 

• Declaragao 

• Regulamentacao 

• Investimento/Preservacao 

• Recuperacao/reabilitacao 

• Passivos contingentes 

• Licenciamento 

• Politicas 

• Impactos 

Comunidade e educacao 
• Multas 

Analise quantitativa 

Treinamento 

• Gerencia Ambiental 

• Regulamentacao 

• Investimentos ambientais 
• Certificacao 

Fonte: Dados da pesquisa 2011. 
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O resultado obtido no grafico 9 acima destaca que 100%, das empresas declaram 

preocupacao e compromisso com as questoes ambientais e ter conhecimento das 

regulamentagoes ambientais, onde as organizagoes informaram, ainda, ter certificados e 

licenciamento ambiental dos seus empreendimentos. Ja para 83% que corresponde as 

informagoes de 5 (cinco) empresas sao destaques os itens como: politicas, gerencia, 

envolvimento com projetos de educacao em comunidades recuperagao ou reabilitagao e 

investimentos ambientais. 

Para 67% das entidades, as evidenciagoes sao distribuidas de seguinte forma: treinamento 

de funcionarios, impactos, investimento/preservagao e analises quantitativas de gastos com 

materias-primas, energia e residuos da produgao. O percentual de 34%, das empresas 

aplica-se as informagoes de regulamentagao e de multas ou processos ambientais. Ja para 

17% atribui-se a informagao de avaliagao de passivos contingentes pela empresa Suzano 

Papel e Celulose S.A. 

No quadro 13 serao indicados todos os itens ambientais recomendados e informados pelas 

empresas no ano de 2009. 

Quadro 13 Itens ambientais das empresas do ramo de papel e celulose no ano de 2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ITENS AMBIENTAIS DE 2009 

Certificacao F S C 

Celulose isenta de cloro elementar 

Sistema de queima de gases 

Unidade de cogeracao de energia 

Dentro de todas as normas ambientais 

Pre-braqueamento com 0 2 e 

recuperacao de produtos quimicos 

Combustiveis dos caminhoes possuem 

menor teor de enxofre 

Utilizacao de frotas de cammhao nao 

pertencentes a frota propria 

Manejo florestal 

Utilizacao de vias fluviais para o 

transporte de madeira 

Manutencao da biodiversidade 

Monitoramento ambiental em 

microbacias 

Projetos focados na educacao ambiental 

junto a comunidade 

Reciclagem e otimizacao de recursos 

Reducao de emissbes atmosfericas 

Sistema de tratamento de efluentes 

Reducao de carga especifica de DQO e 

DBQ 

Redugao de consumo de agua 

Creditos de carbono 

Fomento florestal - parceria com 

produtores 
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Respeito na ocupacao do solo 

Colheita especializada de forma a 

reduzir o impacto ambiental 

Defensivos agricolas menos tbxicos 

Controle de odores 

Projeto contra atropelamento de animais 

Monitoramentos para evitar impactos 

ambientais 

Pesquisas para manter o 

desenvolvimento de fauna e flora 

Reflorestamento 

Programa de recuperacao de nascentes 

e areas degradadas 

Reserva florestal 

Inclui criterios ambientais nos contratos 

com fornecedores 

Construcao e manutencao de estradas 

ecologicamente corretas 

1 Relatbrio de Sustentabilidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fonte: Dados da pesquisazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 0 1 1 . 

Observa-se que no quadro 13 todas as empresas mencionaram algum item ambiental, e que 

a quantidade maior de informacoes foi informada pela empresa Suzano Papel e Celulose 

S.A, que na oportunidade deixou de apresentar itens relacionados a unidade de cogeragao 

de energia, combustiveis dos caminhoes possuem menor teor de enxofre, utilizagao de vias 

fluviais para o transporte de madeira e projeto contra atropelamento de animais. Ja a 

empresa Fibria Celulose S.A tambem evidenciou vinte e oito itens, do total de 32 aplicados 

no quadro 13, deixando de informar as questoes de Combustiveis dos caminhoes possuem 

menor teor de enxofre, Creditos de carbono, Controle de odores e Projeto contra 

atropelamento de animais. 

Para as empresas Celulose Irani S.A. e Klabin S.A, foram informados 25 (vinte e cinco) itens 

ambientais, sendo que a organizacao Celulose Irani S.A. nao forneceu dados sobre 

Celulose isenta de cloro elementar, Pre-braqueamento com 0 2 e recuperagao de produtos 

quimicos, Utilizagao de vias fluviais para o transporte de madeira, Monitoramento ambiental 

em microbacias, Defensivos agricolas menos toxicos, Projeto contra atropelamento de 

animais e Construcao e manutengao de estradas ecologicamente corretas. Enquanto que a 

empresa Klabin S.A nao fez mengao das informagoes como: Combustiveis dos caminhoes 

possuem menor teor de enxofre, Utilizagao de frotas de caminhao nao pertencentes a frota 

propria, Utilizagao de vias fluviais para o transporte de madeira, Defensivos agricolas menos 

toxicos, Projeto contra atropelamento de animais, Reflorestamento e Construgao e 

manutengao de estradas ecologicamente corretas. 

A empresa Santher: Fabrica de Papel Santa Therezinha S.A. apresentou atraves dos seus 

relatorios informagoes que se comporta dentro de todas as normas ambientais, que 

promove a manutengao da biodiversidade. Desenvolve trabalho de reciclagem e otimizacao 
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de recursos, compromete-se com a reducao de emissoes atmosfericas e agua e do controle 

de odores, utiliza-se de sistema de tratamento de efluentes, alem de programa de 

recuperacao de nascentes e areas degradadas. Para a Companhia de Melhoramentos Sao 

Paulo as primeiras evidencias nos seus relatbrios dao conta de trabalho com celulose isenta 

de cloro elementar, Pre-braqueamento com 0 2 e recuperagao de produtos quimicos, Manejo 

florestal, Sistema de tratamento de efluentes, reflorestamento e reserva florestas de suas 

areas. Como se observa os componentes marcados nos quadros 12 e 13 explica a situagao 

de localizagao dessas informagoes, ja os componentes que nao fizeram parte desta 

marcagao e que os mesmos nao foram localizados nos relatorios das empresas 

investigadas. 

Portanto, todas essas informagoes sao destacadas no grafico 10, que serao apresentadas a 

quantidade de empresas que realizou evidencias de cada item ambiental. 

Grafico 10 - Evidenciacao das praticas socioambientais nos Relatorios das Empresas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

Encontra-se destacado no grafico 10 acima a primeira vez em que 100% das empresas 

mencionaram o item de "sistema de tratamento de efluentes", ja para quantidade de 08 itens 

ambientais foram informados por 83% das empresas, o que proporcionou uma diferenga em 

relagao aos outros anos estudados. Ja a quantidade de 14 (catorze) elementos de natureza 

ambiental foi noticiada por 67% das entidades. Tambem para 67% das empresas 

mencionaram a quantia de 3 (tres) informagoes de carater socioambiental. Observa-se ainda 

que, 34% das empresas fizeram mengao de duas questoes sobre o meio ambiente, como 
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tambem para 17% das empresas mencionou dois itens ambientais, enquanto que 0% das 

empresas nao mencionou o item "projeto contra atropelamento de animais". 

Diante do que aqui foram expostos, os graficos 11, 12 e 13 a seguir, demonstrarao os 

percentuais por ano de cada elemento examinado nos documentos comprobatorios das 

empresas, como tambem nos relatorios extraidos do site da BOVESPA. 

Grafico 11 - Evidenciacao sobre a empresa e meio ambiente no periodo 2005 a 2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Empresa e meio ambiente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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•Impactos 

•Treinamento 

•Politicas 

•Declaracao 

•Regulamentacao 

2005 2006 2007 2008 2009 

Fonte: Dados da pesquisa 2011 

Conforme o grafico 11, os dados analisados nas empresas do ramo de papel e celulose 

durante os anos de 2005 a 2009 constatam-se que nos elementos que compoem "empresa 

e meio ambiente" ocorreu que o item: declaragao de preocupagao/comprometimento com a 

questao ambiental, do ano de 2005 ate 2008 nao houve alteragao, permanecendo em 83% a 

participacao de empresas, ja no ano de 2009 totalizou 100%, ou seja, com a participacao de 

todas as empresas analisadas. No item "politicas ambientais", iniciaram-se em 2005 com a 

participagao de 67% das empresas e nos anos seguintes informaram 83% de empresas. Ja 

os itens "treinamento de funcionarios e reconhecimento dos impactos", permaneceram 

sempre os percentuais de 67% de participagao de empresas, no entanto o item 

"reconhecimento das regulamentagoes ambientais" do ano de 2005 ate o ano de 2008 os 

percentuais foram de 83% e no ano de 2009 alcangou-se a percentagem de 100% de 

empresas participantes. 

No grafico 12 a seguir, serao tratadas as evidenciagoes sobre gestao ambiental do ano de 

2005 ao ano de 2009. 
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Grafico 12 - Evidenciacao sobre gestao ambiental no periodo 2005 a 2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2009 

•Regulamentacao 

• Investimento/preservacao 

•Comunidade e educacao 

•Gerencia Ambiental 

Recuperacao/reabilitacao 

As questoes ambientais sobre "gestao ambiental" apresentam-se no item "Presenga de 

sistema de gestao ambiental" um total de 83% de participagao em todos os anos. No 

componente "Programa de recuperagao ambiental" os percentuais sao 67% em todos os 

anos averiguados. Para o elemento "Envolvimento com projetos comunitarios de educagao 

ambiental" iniciam-se com 67% no ano de 2005 ate o ano de 2008 e de 83% no exercicio de 

2009. Ja o item ambiental "regulamentacao" ocorreu diferengas, com o percentual 

encontrado nos anos de 2005 e 2006 de 34% de evidenciacao das empresas, havendo uma 

diminuigao de informagoes nos anos de 2007 e 2008 para 17% de participagao das 

organizagoes, enquanto que em 2009 apresentaram novamente 34% de evidenciagoes, 

conforme destacados no grafico 12 acima. 

Grafico 13 - Evidenciagao sobre outros gastos ambientais no periodo 2005 a 2009. 

Outros gastos ambientais 

100% 

^ 03% I 83% 
•-83% 
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Fonte: Dados da pesquisa 2011. 

Observando o grafico 13, demonstram que no item "multas e processos ambientais" foram 

aplicados multas numa porcentagem de 34% das empresas durante os anos de 2005 a 
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2009. No quesito "investimentos ambientais" a participagao de empresas corresponderam a 

83% e na questao "Passivos contingentes" nao houve alteracao percentual, permanecendo 

durante os anos de 2005 a 2009 um total de 17%. No entanto, no item "Analise quantitativa" 

iniciou no ano de 2005 com a percentagem de 50%, passando para 67% no ano de 2006 ate 

o ano de 2009. Ja no elemento "certificagao" observa-se que no ano de 2005 atingiu um 

montante de 50%, alterando no ano seguinte para 67% permanecendo ate 2007, ja no ano 

de 2008 ocorreram um aumento para 83% e fechando no ano de 2009 com 100% de 

participagao das empresas. Enquanto que, o elemento "licenciamento" principiou em 2005 

com 83% ate 2008 e finalizando no ano de 2009 com 100% de empresas que informaram 

ter licenciamento ambiental dos seus empreendimentos. 

No quadro 14 exposto logo abaixo apresenta a percentagem dos itens ambientais 

evidenciados nos documentos de cada empresa no periodo de 2005 a 2009. 

Grafico 14 - Evidenciagao em percentual de cada empresa no periodo 2005 a 2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Dados das empresas ano 2011. 
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•CELULOSE IRANI S.A 

•FIBRIA CELULOSE S.A 

•KLABIN S.A 

•SANTHER S.A 

•SUZANO PAPEL E 

CELULOSE S.A 

•CIA MELHORAMENTOS 

DE SAO PAULO 

Verifica-se que para o ano de 2005, das seis empresas investigadas neste trabalho, a 

organizagao que mais informou agoes ambientais foi a empresa Suzano Papel e Celulose 

S.A com 84% de evidencias ambientais, em seguida, a empresa Fibria Celulose S.A com 

81% de ocorrencias ambientais. No ano de 2006 constatou-se que a empresa Klabin S.A 

elevou seu percentual de 66% no ano de 2005 para 72% no ano de 2006. O mesmo ocorreu 

com a empresa Celulose Irani S.A que deu um salto de 47% em 2005 para 66% em 2006, e 

ocorreu uma diminuigao de informagoes da empresa Fibria Celulose S.A, de 81% em 2005 

para 78% em 2006, ja a empresa Santher S.A, elevou suas informagoes de 16% em 2005 

para 28% em 2006, no entanto a empresa Suzano Papel e Celulose S.A permaneceu 

estavel com 84% de informagoes ambientais no ano de 2006. 

Para o ano de 2007 observa-se que as empresas Suzano Papel e Celulose S.A e Fibria 

Celulose S.A e a empresa Celulose Irani S.A, elevaram seus percentuais para 81%, 88% e 
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72% respectivamente, havendo um decrescimo na empresa Klabin S.A para os mesmos 

66% do ano de 2006. Enquanto que a empresa Santher S.A totalizou o mesmo percentual 

de 28% do ano de 2006. As empresas que produziram mais informagoes no ano de 2008 

foram Fibria Celulose S.A com 84%, Celulose Irani S.A com 78% e Klabin S.A com 72%. Ja 

a empresa Suzano Papel e Celulose S.A continuou com o mesmo percentual de 88% do 

ano anterior, enquanto que a empresa Sanhther S.A diminuiu suas informagoes para 25%. 

No ano de 2009 a empresa Fibria Celulose S.A atingiu o percentual de 88% igualmente a 

empresa Suzano Papel e Celulose S.A que permaneceu com essa mesma porcentagem de 

88%, logo apbs as empresas Celulose Irani S.A e Klabin S.A alcangaram o total de 78% 

cada, enquanto que a empresa Santher S.A estabilizou em 25%. Ja a empresa Companhia 

Melhoramentos de Sao Paulo desde o ano de 2005 ate o ano de 2008 nao tinha informado 

nenhuma evidencia ambiental, como demonstrado no grafico 14 acima, de 0% e no ano de 

2009 informou um total de 19% de ocorrencias ambientais. 
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Neste trabalho exploratorio utilizou-se como metodologia a apreciacao do teor, de pesquisa 

bibliografica e documental. Verificaram-se todos os documentos encontrados nos sites da 

BOVESPA e das empresas que fazem parte desta pesquisa, ficando constatado que as 

evidenciagoes ambientais estao disponiveis, no Balango Social, Relatorio de 

Sustentabilidade, Relatorio Socioambiental, Relatorio da Administragao e Problemas 

Ambientais das companhias que fazem parte deste trabalho. Realizados outros 

levantamentos nao se constatou evidenciagao ambiental nos demonstratives (Balango 

Patrimonial (BP), Demonstragao de Resultado do Exerclcio (DRE), Demonstragao das 

Mutagoes do Patrimonio Liquido (DMPL), Demonstragao do Valor Adicionado (DVA), 

Demonstragao do Fluxo de Caixa (DFC). 

Os resultados apresentados demonstram que ocorreu aumento consideravel de informagoes 

a cada ano investigado, apesar de que alguns itens deixaram de ser informados em 

quantidade maior, demonstrando que algumas empresas ainda necessitam de 

regulamentagoes para torna-las mais praticantes na contribuigao com o meio ambiente. 

Observou-se que a maior parte das empresas declarou preocupagao ou comprometimento 

com as questoes ambientais e reconhecimento da regulamentagao ambiental. 

Outro ponto positivo, apresentado pelas empresas, dizem respeito a apresentagao de 

poucas multas ou processos decorrentes de ocorrencias ambientais e trabalharem com 

sistema de gestao ambiental, se pode tambem destacar a divulgagao de investimentos com 

preservagao, conservagao ambiental, envolvimento com projetos comunitarios de educagao 

ambiental e o licenciamento para funcionamento de suas atividades. Constataram-se 

tambem os relatorios de sustentabilidade das empresas, divulgam muitas questoes que se 

busca neste trabalho, o que se podem elencar inumeras indagagoes sobre questoes 

ambientais que possam ocorrer nas organizagoes. 

Observou-se que faltaram informagoes por parte de certas empresas, portanto, a percepgao 

da seriedade sobre o meio ambiente modifica entre administradores. Mesmo assim, o 

resultado foi positivo, embora, nao seja obrigatorio divulgar os fatos ocorridos na natureza 

por parte das organizagoes, as informagoes foram crescentes, ja que empresas do ramo de 

papel e celulose sao consideradas das mais poluidoras. 
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5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RECOMENDAQOES 

Recomenda-se para que produzam outros estudos com outros setores potencialmente 

poluidores dos conteudos apresentados neste estudo, como tambem utilizar-se de demais 

informagoes de ocorrencias de degradagao e poluigao, para que se encontre o caminho de 

sustentabilidade ideal para as comunidades do presente e para as geragoes futuras. Por fim 

recomenda-se que se faga obrigatorio divulgar todos os fatos de efeitos na natureza 

promovidos pelas empresas a fim de buscar meios satisfatorios de equilibrio entre 

organizagoes e sociedade. 
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