
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

  

 
 
 
 
 
 
 

GENTIL FERREIRA NETO 

 

 

 

 

 
EVIDENCIAÇÃO DE ITENS AMBIENTAIS NAS EMPRESAS DO 
SEGMENTO DE EMBALAGENS, REGISTRADAS NA BOVESPA 

ENTRE OS ANOS DE 2005 E 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUSA - PB 
2010 



GENTIL FERREIRA NETO 

 

 

 

 

EVIDENCIAÇÃO DE ITENS AMBIENTAIS NAS EMPRESAS DO 
SEGMENTO DE EMBALAGENS, REGISTRADAS NA BOVESPA 

ENTRE OS ANOS DE 2005 E 2009 
 

 
 
 
 
Monografia apresentada ao Curso de 
Ciências Contábeis do CCJS da 
Universidade Federal de Campina 
Grande, como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharel em 
Ciências Contábeis. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Orientadora: Professora Ma. Thaiseany de Freitas Rêgo. 

 
 
 
 
 
 
    
  

SOUSA - PB 
2010 



GENTILzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FERREIRA NETO 

EVIDENCIAQAO DE ITENS AMBIENTAIS NAS EMPRESAS DO SEGMENTO DE 

EM BALAGENS, REGISTRADAS NA BOVESPA ENTRE OS ANOS DE 2005 E 2009 

Esta monografia foi julgada adequada e aprovada em sua forma final pela banca 

examinadora designada pela Comissao de TCC, do curso de Ciencias Contabeis, do Centro 

de Ciencias Juridicas e Sociais, da Universidade Federal de Campina Grande. 

Sousa/ PB, de de 2010 

BANCA EXAMINADORA 

Prof.8 MSc. Thaiseany de Frertas Rego 

Orientadora - UFCG 

Prof. MSc. Vorster Queiroga Alves 

Membro intemo - UFCG 

Prof. MSc. Valtelin da Silva Santos 

Membro intem o - UFCG 



Dedico este trabalho: ao meu pai (Wertevan Ferreira) e em 

especial a m inha mae (Sandra Regina), pelo grande 

incentivo em toda minha vida de estudos; a Fhiama 

Karoline, pelo apoio incessante; meus colegas, Adenilson 

Henrriques e Altam ir Pinheiro; e as demais pessoas que 

sempre me apoiaram. 



AGRADECIM ENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em prim eiro lugar a Deus, por t er m e proporcionado forcas e determ inacao para 

concluir este t rabalho. 

Aos m et is pais, Sandra e Tevan, pela educacao e perseveranga em m e ensinar 

valores que m e orientaram a escolher o cam inho dos estudos. 

A Fhiam a Karol ine, pelo grande apoio, est im ulo e conf ianca depositados em m im . 

A m eus colegas, Altam ir e Adeni lson, pelo entusiasm o e incent ive 

Obrigado t am bem , a m inha orientadora, Prof .3 MSc. Thaiseany de Freitas Rego, pelo 

com petente acom panham ento, pelas grandiosas sugestoes e por sua pontual idade e 

paciencia. 

Meus m ais sinceros agradecim entos a todos os fam il iares, colegas, professores e 

am igos, que de form a direta ou indireta m e ajudaram a real izar este t rabalho. 



RESUM O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O crescente envolvim ento da sociedade nas questoes socioam bientais tern exigido 

das em presas a im plem entagao da gestao am biental , com o objet ivo de m inim izar 

ou el im inar im pactos am bientais provocados por sua at ividade produt iva. Nesse 

sent ido, a Contabi l idade Am biental tern se conf igurado com o urn im portante 

inst rum ento para evidenciagao e divulgagao das inform acoes am bientais. Este 

estudo se propoe a verif icar se e de que form a as em presas do segm ento de 

Em balagens l istadas na BOVESPA (Dixie Toga, Metalgraf ica Iguacu, Pet ropar e 

Rim et ) evidenciaram i tens am bientais em suas dem onst ragoes e relatorios contabeis 

no periodo de 2 0 0 5 a 2 0 0 9 . De carater docum ental e bibl iograf ico e de natureza 

quali tat iva no que diz respeito a abordagem do problem a, a pesquisa observou que 

t odas as em presas divulgaram inform acoes am bientais a part ir apenas dos 

seguintes inst rum entos: Notas Expiicat ivas, Relatorio da Adm inist racao e Relatorio 

Socioam biental , nao apresentando nenhum a in f orm agio am biental referentes as 

Dem onst racoes Contabeis anal isadas. Ent re as em presas, as que m ais 

dem onst raram com prom isso com o m eio am biente, considerando os indices 

percentuais de divulgagao das inform acoes, f oram a Pet ropar (51 %) e a Dixie Toga 

(3 3 %) e, levando em conta, a qual idade e a abrangencia da acessibi l idade das 

inform acoes, a Dixie Toga assum e a posigao dianteira, um a vez que e a unica que 

fornece inform acoes nas t res m odal idades de Relatorios e a unica que apresenta 

Relatorio Socioam biental , divulgando, de form a esclarecedora a com unidade em 

gera! e a seus usuarios, as suas agdes nessa area. Em bora as quat ro em presas, 

objetos deste estudo, evidenciem i tens am bientais, percebe-se que as contas de 

invest im entos am bientais representam o m enor indice percentual e que a divulgagao 

das inform agoes necessita ser m ais elucidat iva, a f im de que os cidadaos de posse 

desses dados, possam efet ivam ente cobrar ou reconhecer agoes benef iciadoras ao 

m eio am biente e, por extensao, a com unidade. 

Pa la vra s-cha ve : Evidenciagao. Inform agoes am bientais. Em balagens. 



ABSTR ACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The increasing involvem ent of society in environm ental issues has required 

com panies t o im plem ent environm ental m anagem ent , a im ing to m inim ize or el im inate 

environm ental im pacts caused by their product ive act ivity. In this sense, 

environm ental account ing has been set up as an im portant tool f or disclosure and 

dissem inat ion of environm ental inform at ion. This study aim s to exam ine whether and 

how com panies in the packaging segm ent l isted on t he BOVESPA (Dixie Toga, 

Metatgraf ica Iguagu, Pet ropar and Rim et ) showed environm ental i tem s in the period 

2 0 0 5 t o 2 0 0 9 . Character of docum entary and bibl iographic and qual i tat ive in nature 

wi t h regard to addressing t he problem , t he survey noted that al l com panies disclose 

environm ental inform at ion f rom only t he fol lowing tools: Notes, Managem ent Report 

and Environm ental Report , not present ing any environm ental inform at ion analyzed 

referring to t he Financial Statem ents. Am ong t he com panies, which have shown 

m ore com m itm ent to t he environm ent , considering t he percentage rates of 

disclosure, were Pet ropar (5 1 %) and Dixie Toga (3 3 %) and tak ing into account t he 

qual i t y and breadth of accessibi l i t y of inform at ion, t he Dixie Toga tak es the f ront 

posi t ion, since it is t he only one that provides inform at ion on three t ypes of reports 

and one that presents environm ental report , disclosing, so enl ightening to t he general 

com m uni t y and its users, their act ions this area. Al t hough the four com panies 

evaluated in this study show clearly environm ental areas, it is clear that t he accounts 

of environm ental investm ents represent t he lowest percentage and that t he 

disclosure needs to be m ore inform at ive, so that t he cit izens of this data, can 

ef fect ively charge or recognize act ions benef it t he environm ent and, by extension, t o 

t he com m unity. 

Keywords: Proof. Environm ental inform at ion. Packaging. 
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1 INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O homem vem interferindo riegativamente no meio ambiente, de modo que o debate sobre 

poiit icas e mecantsmos para m inim izar os impactos ambientais tern adquirido vigor ao long© 

dos anos e se tornado um tem a recorrente e central nos diversos segmentos sociais, 

iserrtartdo o govem o de assumir total responsabilidade por esses probiemas. Assim , toda a 

sociedade deve empreender e participar de acoes voltadas para o equilibrio ecologico que, 

conforme trata a Agenda 2 1 , deve buscar por "garantir as necessidades do presente sem 

comprometer as habilidades das futuras geracoes em encontrar suas proprias 

Nesse process©, as empresas devem dispor de recursos firtanosiros, haja vista que o fat© 

de trabalharem derrtro de um sistema de metas e resultados possibifite^hes desenvolver 

acdes mais eficientes. Deve-se considerar tambem que essas entidades de fins iucrativos 

fazem us© do meio am biente, tanto na extraea© de materia-prima como para servir de 

deposito para residuos de sua atividade produBva. 

Oesse modo, as empresas precisam desenvolver uma gestao ambiental, beneficiando a 

comunidade, ja que etas incorrem em impactos ambientais, haja vista que, se a empresa se 

instate em uma determ inada comunidade e dela se beneficia, seja na extracao da m ateria-

prima, na utilizacfto da forca de trabalho e no escoamento da sua producao, a mesma deve 

atuar de modo a atender a responsabilidade socioambiental. 

Mas nSo e apenas a comunidade que ganha com a polit ica ambiental das empresas, uma 

vez que a mesma tambem e favorecida com a redu&So de custos, a melhoria de sua 

im agem perante o publico consumidor, o que represents ampliacao de mercados ate 

incentlvos governamerrtais e acesso a linhas de credito com taxas dffereneiadas. 

Alem disso, cada vez mais as empresas estao comecando a se dar conta da necessidade e 

urgencia de se impiantar uma gestao ambiental, chegand© a se sentirem ate pressionadas 

pela sociedade quanto ao seu trato com as questdes ambientais. 

Nesse context©, a area contabil ambiental presta servico a empresa e a seus diversos 

usuarios, na medida em que atraves de suas informacoes a mesma garante aos gestores, a 

possibiiidade de tom ar decisoes menos arriscadas em relaci© ao meio ambiente e fornece 

informacoes sobre fatos e eventos ligados ao mesmo. 
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Oaf a im port ineia da CantabiWade Am biental, que se configura como uma especWeacao da 

Contabilidade Tradictonai, cups objetivos, segundo Ribeiro (2005, p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 5 ), consiste em "(...) 

identificar, mensurar e esclarecer os eventos e transacdes econdmico-fmanceiras que 

estejam relacionadas com a protecio, preservacao e recuperacSo am biental, ocorridos em 

um determinado periodo, visando a evidenciacio da situacao patrimonial de uma entidade". 

O registro dos fates ambientais pelas empresas trate-se de investimentos vottados a 

preservacao do m eio ambiente, bem como de custos e despesas para sanar danos 

ambientais, favoreoendo a populacao e beneficiando as empresas, no que diz respeito a 

tom ada de decisdes e servindo deO diferencial competit ivo. 

Entre os diversos setores empresariais, o setor de embalagens merece uma at encio 

especial, considerando a magnitude do impacto ambiental da embalagem para o meio 

ambiente, tanto no que se refere a sua atividade operacional quanto no que diz respeito i 

sua dest inacio final. Alguns paises ja eiaboiaram uma regulam entacio especifica vottada 

para o segmento de embalagens, visando o estabeiecimento de diretrizes e de disposicoes 

restrit ivas que reduzam o impacto ambiental provocado por esse campo de atuacio. 

Ante ao exposto, considera-se oportuno estudar o segmento de Embalagens, com o intuito 

de averiguar se e de que form a as empresas desse segmento, listerias na BOVESPA entre 

os anos de 2005 e 2009, evidenciam contas ambientais. 

1 .1  Deitm ttacit o do tema a orobiem at ica 

As empresas que se utilizam de recursos naturals como materia-prima para a sua producao 

est i o sendo impulsionadas e ate obrigadas a tomarem medidas que possibilitem a reducSo 

dos efeitos negativos que suas atividades proporcionam ao ambiente, pois, dessa form a, 

permitem que haja uma satisfacao do t ipo coletiva, tanto de seus ciientes, como da 

sociedade em gerai, que passou a exercer maior cobranca para com as mesmas nesse 

aspecto. 

A pressio exerctda pela sociedade sobre as empresas levam os gestores a buscarem pela 

ut i l izacio de metodos e praticas capazes de minim izar os efeitos negativos ao meio 

ambiente, de modo a gerar uma visao positiva da empresa, que Ihe garanta melhor 

vtsibiKdade diante do publico consumidor e, consequentemente, maior lucratividade. 
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Dessa form a, segundo Tinoco e Kraemer (2008) e atraves da gest io ambiental que a 

organizacio se mobiliza, interna e extem am ente, para a conquista da qualidade ambiental 

desejada, e que consists em um conjunto de medWas que visam tor controle sobre o 

impacto ambiental proporcionado pela entidade. 

A divulgacio de i i ^ rm aeoes ambientais eont ibeis se insere como uma dessas medidas, 

cujo objetivo volta-se a proporcio de uma visa© geral de todas as atividades, que venham a 

envolver o me© ambiente e a empresa. 

Levando em conta que as empresas que fabricam embalagens s i o consideradas como 

um as das mais responsaveis pelos impactos ambientais, uma vez que no seu processo 

operacional gera-se grande quantidade de insumos poluentes, provocando a degradacao do 

meio ambiente, bem como de esse elemento corresponder a uma parcela significativa do 

lixo encontrado nas cidades, esse segmento configura-se como objeto de nosso trabalho. 

Por sua vez, para melhor compreender a dimensao com a qua! esse setor impacto o meio 

ambiente, Parra et al (2000) comenta que 3 0 % dos residuos s6lidos urbanos e cornposto 

por embalagens deseartadas, constituindo-se na porcio mais vistvei do lixo municipal e a 

maior parte dessas embalagens s§o compostas por materiais que demoram centenas de 

anos para se decompor. 

As pergunta fundamental que define o probtema de pesquisa desta dissertacao e:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As 

em presas do segm ento de Em balagens, l istadas na BOVESPA ent re os anos de 2009 

a 2009, svidenciam  Mens am bientais? 

1 .2  Objet ivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.1 Objetivo geml 

Verif lcar se as empresas do segmento de Embalagens, listadas na BOVESPA entre os anos 

de 2005 e 2009, evidenciam itens ambientais. 

1 2 .2 Objetivos especfficos 

•  Identificar quais empresas do segmento de Embalagens est i o registradas no 

site da BOVESPA e se elas estfto divulgando informacoes ambientais em suas 

demonstracoes e relatorios contabeis no periodo de 2005 a 2009; 
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•  Averiguar em quais instrumentos eont ibeis as empresas do segmento de 

Embalagens evktenciam seus itens ambientais no quinquenio de 2005 a 2009, 

•  Examinar o que as empresas do segmento de Embalagens evtdenciam em 

termos de itens ambientais (ativo, passivo, gasto, receita, custo, despesa, perda, 

gestao ambiental); 

•  Observar, atraves de analise comparativa, qua! o nivel de oompromisso 

ambiental das empresas do setor de Embalagens listadas na BOVESPA em 

relacao umas com as outras; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3  JustWcattva 

Segundo Carvalho (2007), o comportamento da sociedade e a forma como as entidades 

Hdam com o m eio ambiente tern sofrido afteracdes ao longo das ult imas decadas, 

principalmente em decorrencia da mudanca de valores, de conhecimentos e crencas sobre 

o assunto. 

O mercado este constantemente exigindo das entidades, t r a n sp a ren t no que se refere l is zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aqoes voltadas ao meio ambiente, especialmente daqueias empresas que atuam 

diretamente com a degradacao do meio ambiente. Desse modo, as empresas que n l o 

fazem us© racional dos recursos naturais podem set prejudicadas na medida em que os 

consumidores se recusem a consumir seus produtos e se tom em tam bem incentivadores 

para que outros consumidores possuam © mesmo t ipo de comportamento. 

Essa postura do mercado consumidor se reveia bastante eficiente, uma vez que exerce uma 

pressao sobre as empresas que, para n i o se verem prejudicadas nos seus lucros, buscam 

alternatives de investimento, seja atraves da reposicio dos recursos naturais por elas 

utilizados, ou da operacionalizacao desses recursos. 

Saber o quanto e de que form a uma empresa investe em poiit ica ambiental constitui um 

mecanismo interessante oara owe a sociedade comoreenda o process© aradativo e 

ameacador da degradacao da natureza, que se da atraves de diversos segmentos, cujo 

objetivo consiste em minim izar ou impeair novos impactos amoientats. 

Nesse contexto. e crescente o numero de emoresas aue adotem a aest io ambiental. aue de 

acordo com Tinoco e Kraemer (2008, p. 115) exige "uma mudanca em sua culture 

organizacicnai e empresarial*  e passa "por uma revisio de paradigmas". Esses autores 
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tambem reccmhecem que a gestao ambiental tern s® tornado uma atividade importante em 

qualquer empreendimento. 

Queiroz et al (2007) aterta que toda empresa antes de eiaborar qualquer piano de gestao 

ambiente! deve antes definir a finalidade de sua realtzacSo. Pra tanto, Ferreira (2007, p. 41 ) 

apresenta como objetivo primeiro da gestao ambiental "propiciar beneficios a empresa que 

superem , anulem ou dim inuam os custos das degradacoes, causados peias dem ais 

atividades da empresa e, principalmente, pela area produtiva". 

Levando, pois, em conta a polit ics dos 4 R's (reduzir, reutilizar, redclar e repensar), a 

empresa deve forrnular um piano de acac capaz de gerar beneficios a si propria e a 

sociedade, de tel form a que esses beneficios sejam percebidos e recorihecidos por este. 

A f im de que esse conjunto de acdes culm ine com os devidos efeitos, um gestor ambiente! 

vale-se da contabiiidade ambiental com o ponto de partida para a tomada de decisoes, uma 

vez que eta gera informacoes atraves de dados, informacoes imprescindiveis para nortear o 

Porem , a contabiiidade ambiental n i o se configura apenas um recurso utilitario para a 

aerencia resoonsavel oor essa auest io dentro da emoresa. m as constitui um mecanismo 

importante de divulgacao para oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Stakeholders, que propaga tanto informacoes sobre o 

desempenho da entidade nessa area, quanto sobre acdes que interferem no meio ambiente 

e no patrimonio das entidades (FERREIRA, 2007). 

uesse mode, o connecimento score os uemonstrativos contaoeis amoientats mostra-se 

como um fator importante para uma sociedade preocupada com os impactos ocorridos no 

meio ambiente, e cuja motivacao principal impufsionou o presente estudo, o qual tern a 

pretensao de fomentar uma ref texio crit ica n i o apenas sobre o compromisso ambienta! das 

empresas aqui pesquisadas, m as sobre o de qualquer empreendimento que apresente 

relacoes com o meio ambiente, contribuindo. 

Este estudo propos-se a mostrar o quanto e como as empresas produtoras de embalagens 

listadas na BOVESPA nos ult imos cinco anos esta evidenciando itens ambientais em suas 

demonstracoes contabeis. A escolha pelo segmento de embalagens com o populacao de 

estudo se deve ao fato de que o processo operat ional e a dest inacio f inal do produto 

dessas entidades causam prejuizos ao m eio ambiente, o que se pressupoe a necessidade 

de uma maior atuac&o deias na i rea ambiental. 
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1,4 Procedim entos m etodologicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Classrficaca'o da pesquisa 

Para verificar e anaiisar os principals objetivos, ut ilizou-se um a tipologia de pesquisa voltada 

a pesquisa descrit iva, caracterizada por Gil (2000, apud Pereira, 2007 p.71) como uma 

pesquisa que "visa descrever as caracteristicas de determ inada populacio ou fenomeno ou 

o estabelecimento de relacdes entre as variaveis, e que observa tecnicas padronizadas de 

coletas de dados". 

Com o inturto de destaear o process© de obtencao de dados adotados pela pesquisa, a 

mesma configura-se como sendo de carater documental e bibliografico, pois alem de 

iocalizar informacoes que foram analisadas com o intuito de obter conhecimentos para 

responder o problema da pesquisa, tambem se baseia em conhecimentos ja existentes, que 

serviram de base para chegar a um resulted© satisfatorio. 

De acordo com Beuren et al (2008), a pesquisa documental visa selecionar, tratar e 

interpreter a inform acio brute, buscando extrair dela akjum sentido e introduzir-lhe valor, 

podendo desse modo contribuir com a comunidade cientif ica a f im de que outros possam 

voltar a desempenhar o mesmo papel. 

Ainda segundo Beuren et al (2008) nessa tipologia de pesquisa, os documentos s i o 

classifieados em dois t ipos principals: fontes primarias e secundarias. Foi tratado nesta 

pesquisa os documentos caracterizados como sendo secundarios, ja que Gil (1999, apud 

Beuren et al, 2008) afirma que os mesmos s i o os que de alguma form a ja foram analisados, 

tais com o: relatorios de pesquisa, relatorios de empresas, tabelas estatist icas, entre outros. 

Se tratando da pesquisa bibliografica, Beuren (2008) assegura que a mesma constitui parte 

da pesquisa descrit iva, quando objetiva recolher informacoes e conhecimentos previos 

acerca de um problema para o qual se procura resposte. 

No que se refere a abordagem do problema, o estudo se enquadra na pesquisa quantitativa, 

pois segundo Souza et al (2007, p. 39) ela "caracteriza-se pelo emprego da quant if icacio 

tanto no processo de coleta de dados quanto na ut i l izacio de tecnicas estatist icas para o 

tratamento dos mesmos". Ja que neste trabalho, por meio da ut i l izacio de graficos para 

ilustrar os dados obtidos, recorreu-se a tecnicas estatist icas. 
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1.4.2 Procedimentos de coleta de dados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O processo de coleta de dados do presente estudo consiste, atraves do site da BOVESPA, 

da extracao dos seguintes instrumentos de evidenciacio contabii: Balanco Patrimonial (BP), 

Dem onstracio do Resultado do Exerctcio (DRE), Relatorio de Administracao (RA) e Notas 

Expiicativas (NE). Alem disso, foram ievadas em consideracao as informacoes extraidas do 

proprio site da empresa, tal como o Relatorio Socioambiental (RSA), referente aos ult imos 

cinco anos. Foi atraves destes, que foram coletadas as informacoes necessarias para 

responder o problema de pesquisa e questoes relacionadas com os objetivos da pesquisa, 

para assim , chegar a uma obtencao de resultado satisfatorio. 

As informacoes ambientais foram coletadas atraves da ut i l izacio de um piano de contas 

proposto por Ferreira (2007), atendendo a sua recomendacab de registrar as transacoes 

ambientais realizadas pela empresa e especificar onde os itens ambientais est io inseridos 

nas contas ambientais e qual a sua classificacao nas demonstracoes. 

1 4 .3 Universo da pesquisa 

Gil (1999, apud Beuren et al, 2008) define o universo da pesquisa como o conjunto de 

elementos que possuem determ inada caracterist ica, e que comumente e utilizada ao se 

referir a todos os habitantes de determ inado lugar. 

Diante disso, verif ica-se que o objeto de investigacao do referido estudo compreende as 

empresas do segmento de Embalagens, registradas na BOVESPA, entre os anos de 2005 e 

2009, conforme pode ser observado no Quadro 1 : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadra  1 - Empresas listadas na BOVESPA do segmento de Embalagens 

EMPRESA NOME OE PREGAO 

Dixie Toga S.A. Dixie Toga 

Metalgrafia Iguacu S.A. Metal Iguacu 

Petropar S.A. Petropar 

Rimet Empreend Ind e Comerciais S.A. Rimet 

Fonte: loformaodes extraidas do site da BOVESPA.1 

1 http:/ / www.bovespa.com.br/ Principal.asp 
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Esse segmento e composto por empresas que tern como atividade f im a producao de 

embalagens, atendendo em conjunto, a todos os principals setores do mercado, fornecendo 

tambem para diversas empresas do Brasil e do exterior, como por exemplo, a Dixie Toga 

S.A., maior produtora de embalagens da America Latina e a Metalgrafica Iguacu S.A.. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.4 Instrumento de coleta 

O instrumento de coleta de dados foi constituido por meio de um piano de contas, no qual, 

segundo Ferreira (2007, p. 97 ), "devem estar refletidas todas as possibilidades de registros 

das transacoes realizadas pela organizacio, ou, pelo menos, deve ter uma estrutura f lexivel o 

suficiente para permitir atualizacoes que garantam a fidelidade dos registros", voltado 

especificamente a area ambiental. 

Diante disso, o instrumento utilizado no processo de coleta de dados baseia-se em um piano 

de contas desenvolvido por Ferreira (2007) em seu estudo e que observa elementos tais 

com o: 

•  Ativo ambiental: materia-prima, produtos acabados, services de sequestra de 

carbono, investimentos em certificados negociaveis, reflorestamento para 

sequestra de carbono e direitos sobre recursos naturais, investimentos ligados 

diretamente e nao ligados diretamente a producjio, bem como no ativo diferido. 

•  Passivo ambiental: provisao para contingencias ambientais, meio ambiente a 

recuperar, indenizacfies por doencas causadas, multas provaveis, 

aposentadorias precoces, contingencia de impactos causados na agua, no solo 

e no ar, gastos ambientais a pagar, provisao de contingencias ambientais a 

longo prazo, reservas para contingencias ambientais esperadas. 

•  Custo ambiental: custo de servicos de sequestra de carbono, degradacao 

produzida. 

•  Despesa ambiental: recuperacio de areas degradadas referentes ao ar, solo e a 

agua, depreciacao de equipamentos relacionados a tecnologia limpa, de adicao 

de pequenas quantidades, de poluentes, de limpeza, de prevengio de emissao 

de residuos, de mitigacao e para conservacao de recursos, outras despesas com 

prevencao, treinamento e indenizacdes a terceiros. 

•  Receita ambiental: receita de servicos ambientais, de venda de certificados de 

reducao de emissdes e de venda de material reciclado. 
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Cabe comentar que a coleta de dados para o estudo foi realizada atraves da observacao 

dos fatos relacionados as contas ambientais, constantes nos instrumentos de evidenciagao 

enumerados (BP, DRE, RA, NE, RA, RSA), conforme pode ser verificado no instrumento de 

coleta (Apendice), analisando os anos de 2005 a 2009. 

Os dados foram apresentados em percentuais atraves de graficos, que ilustraram sobre as 

quatro empresas pesquisadas, desde quais relatorios demonstraram contas ambientais e 

em que proporcao os elementos ambientais dessas contas sao evidenciados ate a 

comparacao entre as empresas, no intuito de verificar os indices de evidenciagao ambiental 

de cada uma delas. 
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REFERENCIAL TEORICO 

1,5 A contabi i idade t radicional 

Crepaldi (2008) afirma que a contabiiidade e conhecida como uma das ciencias mais antigas 

que se conhece, haja vista que sua origem remonta a mais de 2.000 a. C, apresentando 

como proposito inicial exclusivamente o controle da riqueza. 

Essa mesma visao sobre o surgimento da contabiiidade e compartiihada por Velter e 

Missagia (2007, p. 1), quando afirma que ela "surgiu, basicamente, da necessidade de 

organizar os dados patrimoniais, econSmicos e financeiros de uma entidade". 

A contabiiidade alem de registrar, analisar e controlar os aspectos ligados ao patrimdnio tern 

o objetivo de ajudar os gestores e demais usuarios da informacao, a tomarem suas decisoes 

com o maximo de beneficios e o m inimo de prejuizos possiveis, conforme afirmam Velter e 

Missagia (2007, p. 3) quando a conceituam como: 

Uma ciencia economico-administrativa que utiliza metodologia propria para 
registrar, analisar e controlar os aspectos relatives ao patrimdnio das 
entidades, com o objetivo de fornecer informacoes aos agentes 
interessados para subsidiar a tomada de decisoes. 

Para Marion (1998, p. 27 ): 

A contabiiidade e o grande instrumento que auxilia a administracao a tomar 
decisoes. Na verdade ela coleta todos os dados ecortdmicos, mensurando-
os monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de 
relat6rios e comunicados, que contribuem sobremaneira para a tomada de 
decisoes. 

Desse modo, a contabiiidade constitui uma ferramenta que capta dados com o intuito de 

transforma-los em informagoes, que servirao de suporte aos gestores, instrumentalizando-

os para tomadas de decisoes menos arriscadas e mais eficientes. 
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1,6 A Contabi i idade Am biental 

A contabiiidade ambiental comeeou a ser reconhecida como um ramo da contabiiidade em 

fevereiro de 1998, com a finalizacao do "Relatorio financeiro e cont ibi l sobre o passivo e 

custos ambientais" pelo Grupo de Trabalho Intergovernm ental da Organizacio das Nacoes 

Unidas de Especialistas em PadrSes Intemacionais de Contabiiidade e Relatorios (United 

Nations Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of 

Accounting and Reporting - ISAR) conforme trata Tinoco e Kraemer (2004, apud Carvalho, 

2007, p. 107-1008). 

Para Carvalho (2007), a contabiiidade ambiental e responsavel pelos registros e 

evidenciacdes da entidade referentes a fatos ligados ao meio ambiente, e a mesma 

caracteriza-se como uma especialidade da contabiiidade t radit ional, n i o se configurando, 

pois, como uma ciencia particular. 

No entanto, Tinoco e Kraemer (2004, apud Carvalho, 2007) apontam que a diferenca basica 

e fundamental entre a contabiiidade ambiental e a contabiiidade t radit ional reside no carater 

ambicioso da primeira, cujo proposito e "conhecer as extemalidades negativas e registrar, 

mensurar, avaliar e divulgar todos os eventos ambientais". 

A transparencia de informacoes no que diz respeito aos fatos ambientais, segundo Tinoco e 

Kraemer (2004, apud Carvalho, 2007), exige a tomada de decisoes que visem reverter ou 

corrigir danos ambientais, e promove uma imagem positiva para a empresa, a medida que a 

sociedade toma conhecimento das suas acdes em vistas da preservacao dos recursos 

naturais. 

De acordo com a EPA (2002, apud Tinoco e Kraemer 2008) a contabiiidade ambiental e 

classificada em tres t ipos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Contabiiidade nacional : tambem conhecida como "Contabiiidade de Recursos 

Naturais", considera unidades f isicas ou m onet irias de acordo com o consumo de 

Recursos Naturais da Nacio, sejam renoviveis ou n i o ; 

•  Contabi i idade f inanceira: regida pelos Principios Fundamentals da Contabiiidade, 

e responsivel pelos demonstratives contabeis, objetivando a m ensuracio, a 

aval iacio e a inform acio das responsabilidades ambientais do ponto de vista 

financeiro e a sua divukjacao aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders; 
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•  Contabi i idadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gerencial: direcionada para a gestao de resultados, apresenta 

como finalidades identificar, compilar e analisar as informacoes, especificamente 

para os propositos intemos de gerenciamento. 

De acordo com Carvalho (2007, p. 113): 

A decisao de registrar os fatos contabeis relacionados ao meio ambiente 
nao tern sido tomada unicamente pela entidade. Forcas externas a esta tern 
levado a identificar, mensurar, registrar e evidenciar essas relacdes. As 
informacoes prestadas pelas concorrentes tern levado as demais a tambem 
reaiizar e evidenciar acfies na area ambiental. 

Ainda e possivel identificar resistencias por parte das empresas com relagio a divukjacao 

de informacoes ambientais, conforme aponta Carvalho (2007): 

•  A falta de percepcao e reconhecimento do valor da natureza para a vida da 

entidade; 

•  O fato de a adoeao de metodologias limpas implicarem investimentos financeiros 

impactantes, mesmo que, posteriormente, haja um retomo positivo para a empresa; 

•  A opcao por arriscar-se no descumprimento da regulam entacio ambierrtal a mudar 

de atitude no que diz respeito a essa questao; 

•  A irrelevancia dada aos eventos contabeis ambientais, desconsiderando-os nos 

demonstrativos e relatorios da entidade; 

•  O receio de que o registro de passivos ambientais imprima uma imagem negativa 

da empresa; 

•  A falta de uma consciencia ambiental dos consumidores e/ ou usuarios da 

informacao contabil; 

•  A om issio da sociedade e/ ou entidades ambientais em exigir das empresas 

medidas quer contribuam para a sustentabilidade ambiental. 

Ainda de acordo com Carvalho (2007), as empresas tern se sentkJo, pressionadas por forcas 

externas, dadas em virtude da concorrencia e por exigencias advindas da propria sociedade, 

que culm inam com a adocao de polit icas de protecao ambiental as empresas, associando 

sua postura ambientalista aos seus produtos. 
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1.6.1 Gestao Ambiental 

A contabiiidade ambiental constitui um poderoso instrumento para o planejamento das 

acdes voltadas a gestae ambiental, que represents as atividades econdmicas e sociais, cujo 

objetivo consiste em elim inar ou reduzir as interferencias negativas causadas no meio 

ambiente pelo sistema operacional da empresa. 

De acordo com Donaire (1999), para uma empresa desenvolver uma poiit ica de gestao 

ambiental, essa tematica deve ser incluida no planejamento estrategico e operacional da 

entidade, de modo que os objetivos da area ambiental estejam conciliados aos demais 

propositos da organizacao. 

Antonius (1999, apud Tinoco e Kraemer, 2008, pag. 114) revela de modo gerai que: 

O gerenciamento ambiental pode ser conceituado como a integracao de 
sistemas e programas organizacionais, que permitam: a) o controle e a 
reducao dos impactos no meio ambiente, devido as operacdes ou produtos; 
b) o cumprimento de leis e normas ambientais; c) o desenvotvimento e uso 
de tecnologias apropriadas para minimizar ou eliminar resfduos industrials; 
d) o monitoramento e avaliacao dos processos e parimetros ambientais; e) 
a elim inacio ou reducao dos riscos ao meio ambiente e ao horn em; f) a 
utilizacio de tecnologias limpas (Clean Technologies), visando minimizar os 
gastos de energia e materials; g) a melhoria do relacionamento entre a 
comunidade e o governo; h) a antecipacao de questdes ambientais que 
possam causar problemas ao meio ambiente e, particularmente, a saude 
humana. 

Nesse contexto, a gestao ambiental constitui um processo abrangente, que inclui acdes 

voltadas para a prevencao, correcio e controle dos impactos relacionados ao meio 

ambiente, e que visam cumprir com os dispositivos legais que tratam dessa quest io. 

Segundo Meyer (2002), a gest io ambiental e conferida a responsabilidade de assegurar que 

as necessidades humanas atuais sejam respondidas, sem qualquer comprometimento para 

a garantia das geracdes futuras, a partir de uma poiit ica que promova um ambiente 

saudavel. 

Nesse sentido, busca atuar sobre as modificacdes causadas no meio ambiente pelo uso 

e/ ou descarte dos bens e detritos gerados peias atividades humanas, a partir de um piano 

de acdes vi iveis, tecnica e economicamente, por meio da ut i l izacio de instrumentos de 

monitoramento, controle, taxacao, imposicao, subsidios, divulgacao, obras e acdes 

m itigadoras, bem como tomando por base de atuacio de diagnosticos (cenarios) ambientais 

da area de atuacio. 
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Ferreira (2007, p. 43) acrescenta a isso que "a principal razao para que a gestao ambiental 

venha a existir e a de que ela deve propieiar o melhor retorno econdmico possivel sobre os 

recursos da entidade, considerando a preservacao do meio ambiente". 

Dessa form a, observa-se um consenso entre autores, tais como Antonius (1999), Donaire 

(1999) e Meyer (2002), quanto a quest io de que a entidade tern muito a ganhar com a 

implementacao da gestao ambiental. 

Nesse sentido, Braga (2007) classifica esses beneficios como economicos e estrategicos, 

sendo que os primeiros dizem respeito a reducao de gastos com agua, energia e outros 

insumos e aumento da receita pela pratica da reeiclagem de materials e reducao de multas 

e penalidades, entre outros, enquanto que os segundos est io relacionados mats 

diretamente a ampliacao de mercados, como consequencia de uma melhor visibilidade da 

empresa por parte da comunidade, de relacoes mais harmonicas entre empresa e 

sociedade e empresa e govem o, o que atrai clientela e incentives de cada um , 

respectivamente, gerando, dessa form a, maior lucratividade. 

Ferreira (2007) defende que os resultados positivos dependem de um planejamento que 

considers a aval iacio de aspectos n i o apenas ambientais, mas destes em relacio a fatores 

operacionais, economicos e financeiros da entidade, que possuem como objetivos: 

•  Tentar sanar os dados causados no ambiente pelas atividades da empresa, 

melhorando as suas condicoes, de forma que a si tuacio anterior a poluicio seja 

recuperada, sen io totalmente, m as da form a mais aproximada possivel; 

•  Elim inar os riscos para o desencadeamento de novas degradacoes; 

•  Criar alternatives de reut il izacio de material ou da sucata gerada nas outras 

atividades da entidade; 

•  Acompanhar todas as operacdes da empresa diretamente ligadas a qualquer 

interferencia no meio ambiente, exercendo um monitoramento sistematico que 

viabilize o controle racional no uso dos recursos naturais, exim indo o meio ambiente 

de riscos desnecessirios e evitaveis; 

Ainda de acordo com Ferreira (2007), a f im de que um gestor desempenhe com 

competencia a sua f uncio, e necessirio o desenvolvimento de quatro atividades principais: 
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•  Reciclagem : compreende todas as agoes que tern como objetivo a reutilizagao de 

materials e/ ou produtos, ampiiando o seu ciclo de vida, o que minim iza impactos 

relacionados a acumulo de dejetos ou a em issao de poluentes; 

•  Recuperacao: represents o conjunto de acoes direcionado a reparacao dos 

prejuizos causados ao meio ambiente por causa das atividades operacionais da 

empresa, buscando reverter o quadro de degradacao a condicao anterior da agio 

poluidora ou o mais proximo possivel disso; 

•  Prevengio: corresponds aos mecanismos utilizados pela empresa para impedir 

que o meio natural soma agressoes, provocadas tanto pela agio humana quanto 

pela propria natureza. 

•  Monitoram ento: constituent as agoes de acompanhamento e controle dos indices 

de poluigdo dos programas de prevengio e, em alguns casos, tambem programas 

de recuperagio ambiental. 

O desenvolvimento dessas agoes se insere na poiit ica dos 4 Rs (quatro erres): reduzir, 

reutilizar, reciclar e repensar. Nesse sentido, n i o ha com o, empreender uma gest io 

ambiental sem a pratica de um repensar constante, a f im de que paradigmas sejam revistos 

e reelaborados, bem como que praticas menos eficientes sejam substituidas por outras mais 

eficazes e que os procedimentos sejam avaliados, reavaliados e otim izados ou trocados, 

bem como que impactos sejam previstos e evitados. 

Ante ao exposto, observa-se que alem da poiit ica dos quatro erres estar associada e 

compativel com as agdes acim a, cada agio "r" e interdependente uma da outra. Assim , n i o 

ha como se pensar em reciclagem sem a reut ilizagio de material, como tambem a 

reciclagem e a reut ilizagio favorecem a redugio de aquisigio de materials, cujo fomecedor 

primario e a natureza. 

Braga (2007) reafirma que a f im de garantir o atendimento dos beneficios economicos e 

estrategicos, que cabe a gest io ambiental uma avaliagio continua da atividade operacional 

da entidade, com vistas a identrf icacio dos eventos e/ ou transagoes que geram e dim inuem 

os impactos ambientais, visando a prevengio, ao monitoramento e a recuperagio. 

Para Franco (1999) as polit icas ambientais que as empresas adotam, est io promovendo 

uma imagem positiva de si mesmas, angariando a simpatia e a aprovagao do publico 

consumidor e dos fornecedores, alem de que com essas praticas, em alguns paises, elas ja 

s i o beneficiadas por fundos especializados de investimentos, assegurando-lhes maior 
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rentabilidade. Num. processo cada vez mais crescente, diversos paises aderem a polit icas 

de incentivo as empresas que incorporam a gestao ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.6.2 Itens ambientais 

De acordo com Carvalho (2007), as contas ambientais ou itens ambientais s i o elementos 

fundamentals no registro e na evidenciacao de fatos contabeis ambientais de uma entidade, 

ou seja, sem as contas nada poderia ser escriturado ou demonstrado contabilmente. 

Portanto, e atraves das contas ambientais que as empresas demonstram suas atividades. O 

patrimdnio ambiental e composto pelo conjunto dos ativos e passivos ambientais. 

Ainda de acordo com Carvalho (2007), os ativos ambientais compreendem todos os bens e 

direitos da entidade, cuja fmalidade e a protecao, preservacao e recuperagio ambiental e 

que estejam aptos a refietir positivamente para a entidade em exercicios posteriores, e os 

mesmos s i o classificados em subgrupos, conforme segue: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Ativo circulante: corresponde i classif icagio e registro dos estoques ambientais: 

materials, produtos em processo e acabados que estejam associados com a 

protegio, preservacao ou recuperagio do meio ambiente; 

•  At ivo permanente: podem ser encontrados no investimento ambiental (gastos com 

reflorestamento e aquisigdes de florestas com o objetivo de recuperar e preservar o 

meio ambiente), no imobiiizado ambiental (contas referentes a maquinas, 

equipamentos e instalagoes adquiridas com o proposito de proteger, preservar ou 

recuperar o meio ambiente), depreciagio acumulada ambiental (registrar perda de 

valor de direitos que tern por objeto bens f isicos relacionados com a preservagio ou 

recuperagio ambiental), am ort izagio acumulada ambiental (se caracteriza quando 

corresponde a perda de valor do capital aplicado na aquisicao de direitos de 

propriedade comercial e industrial e quaisquer outros com existencia de duragio 

lim itada) e exaust io acumulada ambiental (conta utilizada para registro da perda do 

valor de recursos minerals ou florestais, ou mesmo de bens aplicados na sua 

exploragio) e diferido ambiental (despesas relacionadas com pesquisas e estudos 

para desenvolvimento de tecnologia ou produtos, visando reduzir ou acabar com 

impactos ambientais negativos). 

Si o nesses subgrupos de contas que foram evidenciados as contas relacionadas a bens e 

direitos que se referem ao meio ambiente, e a dificuldade se da quanto a def inigio entre um 

ativo relacionado ao meio ambiente e outro voltado a natureza. Para tanto, Braga (2007 ) 



28 

afirma que para sotucionar esse problema, deve-se buscar o objetivo principal quando da 

aquisicao do bem . 

Pelo fato de exercerem atividades econdmicas distintas e, portanto, utilizarem bens 

diferentes no que diz respeito ao processo de preservacao e recuperagio ambiental, as 

empresas apresentam caracteristicas divergentes dos ativos ambientais. 

Alem desse item , tambem se tern o passivo, que de acordo com Hendriksen e Van Breda 

(1999,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Carvalho, 2007), representam sacrificios futures provaveis de beneficios 

economicos resuitantes de obrigagoes presentes, sendo entendidas assim por passivo 

ambiental as obrigagoes da entidade decorrentes de danos causados no meio ambiente, de 

infragoes ambientais ou emprestimos a serem aplicados na area ambiental, que tenham 

ocorrido no passado ou estejam ocorrendo no presente, e que delas decorram entrega 

futura ou presente de ativos bem como a prestagio de servicos. 

Carvalho (2007, p. 133) esta se referindo por passivo ambiental as obrigagoes da entidade 

que s i o decorrentes de prejuizos e infragoes ao meio ambiente ou de emprestimos com a 

finalidade de aplicagio na i rea ambiental, cujos subgrupos de contas s i o : 

•  Provisoes ambientais: que sio classificadas as exigibilidades ainda 
n io totalmente definidas, decorrentes de fatos contabeis passados; 

•  Degradacao ambiental: passivos devidos em decorrencia da atividade 
da empresa, que causam impactos negativos ao ambiente; 

•  Obrigagoes fiscais ambientais a pagar: obrigagoes da entidade 
decorrentes dos chamados impostos verdes, que tern como objetivo 
tributar com uma carga mais onerosa de produtos como e o caso da 
gasolina e do alcool, em virtude de degradarem mais o meio 
ambiente; 

•  Indenizacoes ambientais a pagar: valores referentes a indenizacoes 
devidas a terceiros, a outras empresas, ao governo, aos funcionarios, 
a Estados ou pafses vizinhos, em decorrencia de atividades da 
empresa que causem impactos negativos ao meio ambiente e tragam 
conseqUencias tambem negativas a essas pessoas ou entidades. 

Esses passivos ambientais s i o valores que a entidade tern que arcar por agredir o meio 

ambiente, trazendo consequencias a pessoas e a outras entidades e que n i o gerario 

nenhum beneficio future para a mesma. Paiva (2003) destaca gastos como sendo sacrif icios 

que a entidade area para a obtengio de um produto ou servigo. 
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Paiva (2003) afirma ainda que os gastos ambientais de uma maneira gerai, colaboram para 

a criacio, manutencao ou degradacao da reputacao de uma entidade, dependendo da sua 

essent ia e finalidade. 

De acordo com Carvalho (2007) os gastos de preservacao e recuperacao ambiental estao 

relacionados com a atividade produtiva da empresa, entao estes devem ser classificados 

como custos ambientais e imputados aos bens e servicos produzidos pela entidade, que 

podem ser caracterizados atraves dos gastos de preservacao e recuperacao ambiental, 

como custos ambientais que devem ser atribuidos aos bens e servicos produzidos pela 

entidade. 

Carvalho (2007, p. 139) aborda como sendo considerados alguns exemplos de custos 

ambientais: 

•  Os custos provenientes com a reciclagem de materials; 

•  Os gastos advindos com depreciacao e amortizacao dos ativos 
ambientais; 

•  Os gastos relacionados com a preservacao e recuperacao ambiental, 
como tratamento de efluentes; 

•  Os materials que sao utilizados na preservacao e recuperacao do 
meio ambiente; 

•  E por fim , os salarios e encargos de pessoal empregado diretamente 
na area ambiental da entidade. 

Os referidos custos estao relacionados com os gastos que a empresa arcou no seu 

processo produtivo e que tern como fato gerador, alguma atividade que envolve o meio 

ambiente. Pois Carvalho (2007) afirma que se esses gastos nao forem empregados 

diretamente no processo produtivo da entidade, ciassif icam-se como despesas ambientais, 

em vez de custos ambientais. 

Segundo Carvalho (2007, p. 140) existe ainda as despesas ambientais, que representam 

todos os gastos efetuados pela empresa que sejam relacionados com o meio ambiente, 

ocorridos no periodo e que nao tenham relacao com a atividade produtiva da empresa. E 

podem ser considerados como despesas ambientais: 

•  Todos os gastos relacionados com as politicas intemas de 
preservacao ambiental, como cartazes, folders, cartilhas, entre 
outros; 
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•  Salaries e encargos de pessoal empregado na area de politicas 
internas de preservacao ambiental; 

•  Os gastos relacionados com treinamento na area ambiental como: 
horas-aula do instrutor e aquisicao de material e expediente; 

•  Aquisicao de equipamentos de protecao ambiental; 

•  Despesas com depreeiacad do material permanente e utilizado pela 
administracao na area ambiental; 

•  Despesas com compensacao e recuperacao ambiental; 

•  Dano ambiental e despesas com auditoria ambiental; 

•  Despesas com licences, multas e indenizacoes ambientais; 

•  E consultoria para eiaboracio de EIA/ Rima. 

Essas despesas, de acordo com Martins (2003, apud Braga, 2007), s i o bens ou servicos 

consumidos direta e indiretamente para a obtencio de receitas. 

Hendriksen e Van Breda (1999,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Carvalho, 2007), referem-se a perdas ambientais 

como sendo perifericas a atividade basica da empresa, ou seja, as perdas s i o gastos 

supervenientes as atividades da empresa, algo imprevisivel. Tem -se como exemplo de 

perdas ambientais os gastos necessarios para recuperar um dano ambiental, como o de 

uma chuva acida que tenha contaminado um lago que fornece agua para irrigar as 

piantacdes de arroz da empresa. 

Carvalho (2007) afirma que gastos relacionados com o pagamento de multas, indenizacoes 

ambientais e restauracoes de areas degradadas n i o podem ser classificados como perdas, 

pois os mesmos s i o previsiveis e esperados pela empresa e devem ser classificadas como 

despesas. 

Tinoco e Kraemer (2004, p. 190) alegam que as receitas ambientais decorrem de: 

•  Prestacao de servicos especializada em gestio ambiental; 

•  Vendas dos produtos que foram etaborados com as sobras de 
insumos com o processo produtivo; 

•  Venda dos produtos que foram reciclados; 

•  Receita de aproveitamento de gases e calor; 

•  Dtmtnuieao dos custos das m aterias-primas; 

•  Diminuicao do consumo de agua e energia; 

•  Particrpacao do faturamento da entidade com o reconhecimento de 
sua responsabilidade com o meio ambiente, considerado tambem, os 
ganhos de mercado que a entidade adquire com o reconhecimento da 
opiniao publica. 
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Tinoco e Kraemer (2004) afirmam que empresas que investem no meio ambiente geram 

meihorias em seus desempenhos econdmicos, f inanceiros, ambientais e sociais. Esse 

desempenho se deve em grande parte ao seu reconhecimento pela populacao por prestar 

servicos posit ivos ao meio ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.7  Evidenciagao cont abi l 

Segundo Braga (2007) e atraves da evidenciaclo contabil que se torna possivel obter 

anaJises relativas ao resultado que a empresa gera durante o encerramento do ciclo 

operacional. 

Hendriksen e Breda (1999, apud Braga, 2007) compreendem a importancia da divulgagio 

(evidenciagao) contabil, uma vez que por meio dela que se propaga a inform agio financeira 

a respeito de uma empresa dentro de um relatorio financeiro, geralmente o relatorio anual. 

Ainda de acordo com Braga (2007), essa divulgagao nem sem pre responde aos reais 

interesses dos usuarios que buscam por informacoes de natureza quantitativa e qualitativa, 

haja vista que as mesmas ainda s i o apresentadas de forma abrangente. 

Nesse sentido, ludicibus e Marion (2002), expoem que os relatorios eont ibeis, devem 

apresentar, de forma resumida e ordenada, os dados obtidos pelas demonstragoes 

financeiras, cujo objetivo consiste no fomecimento de informagoes, aos mais diversos 

usuarios. 

A evidenciagio contabil funciona como um mecanismo, conforme atestam Yamamoto e 

Salotti (2006), que confirma ou altera a opini io dos usuarios sobre as acoes da empresa, 

para o International Accouting Standards Board (IASB) (2001 , apud Yamamoto e Salott i, 

2006) as principals caracterist icas qualitativas para a utilidade da informagao cont ibi i s i o : 

•  A com preensibi t idade: diz respeito a medida pela qual as informagoes contabeis 

s i o compreendidas por seus usuarios; 

•  A re levincia : consiste no grau de im port incia que uma inform agio assume para a 

tomada de uma decisao, fornecendo elementos os mais seguros possiveis, 

reduzindo a possibilidade de equivocos, conforme entendimento de Kan (1986, 

apud Yamamoto e Salott i, 2006); 

•  A conf labi l idade: segundo ludicibus (2000, apud Yamamoto e Salott i, 2006), e a 

capacidade que uma inform agio contabil tern de levar o seu usuario a aceita-la e 
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aplica-la na sua tomada de decisoes. Para isso, a evidenciagao contabil deve ser 

autentica, precisa e clara; 

•  A com parabi l idade: que, conforme Yamamoto e Salotti (2006) garantem 

uniform idade e consistencia dos procedimentos contabeis utilizados na sua 

elaboragio. 

Dessa form a, a apreensao das informacoes contabeis pelos usuarios, de forma clara, 

precisa e rapida, depende da credibilidade e consistencia dos relatorios, ganhando 

relevint ia nos processos det isorios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.7.1 Formas de evidenciagao 

Os pesquisadores e executivos divergem entre si, no que diz respeito ao que evidenciar e 

em que extensao faze-lo, no entanto, conforme Tinoco e Kraemer (2008) s i o definidos 

como principals formas de evidenciagao: 

•  Forma e disposigio dos demonstratives contabeis e form ais; 

•  Informacoes entre parenteses; 

•  Notas expiicativas; 

•  Quadras e demonstratives suplementares; 

•  Comentarios do auditor; 

•  Relatorio do conselho da adm inistragio e da diretoria. 

Ainda segundo Tinoco e Kraemer (2008), o objetivo da evidenciagio consiste em divulgar 

informagoes relacionadas ao desempenho economic©, financeiro, social e ambiental. Para 

Braga (2007), divulgar informacoes ambientais para o mercado tern se transformado em 

uma necessidade da empresa, considerando que a problematica ambiental tern ganhado 

destaque e im port incia no meio organizat ional. 

Nesse sentido, Ferreira et al (2009) destaca que a relacionada a inform agio ou 

evidenciagio contabil pode apresentar-se em duas formas: obrigatoria e voluntaria. 
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1.7.2 EvidenciagSo obrigatdria 

A evidenciagio obrigatdria, como a propria palavra sugere, representa os relatorios que a 

legislacao obriga as empresas a dlvulgarem, como e o caso da entidade de Sociedade 

Anonima. 

Nesse sentido, ludicibus e Marion (2002) definem os relatorios obrigatorios como aqueles 

que atendem as exigencias legais, sendo em sua totalidade determ inados para as 

sociedades anonimas e parte deles estendida a outros t ipos societarios. 

Os principals meios de divulgacoes obrigatorias que foram observados neste estudo s i o : 

demonstracoes contabeis, notas expiicativas e relatorio da administracao. 

As demonstracoes cont iveis, segundo Reis (2006), consistent num conjunto de 

demonstratives, previstos em lei ou consagrados pela pratica, normalmente elaborados ao 

f inal do exercicio social. 

De acordo com o art. 176 da Lei n.°  6.404 de 1076, alterada pela Lei n.°  11.638 de 2007, as 

demonstracoes contabeis que deverio ser elaboradas, ao final de cada exercicio social, 

s i o : 

•  Balanco pat r im onial : de acordo com ludicibus et al (2007), tern por finalidade 

apresentar a posicio financeira e patrimonial da empresa em determ inada data, 

representando, portanto, uma posicio estatica; 

•  Dem onst racio dos iucroszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ou prejuizos acum uiados: visa apresentar os 

elementos que provocam modificacao, para mais ou para menos, no saldo da conta 

Lucros ou Prejuizos Acumuiados, conforme defende Reis (2006); 

•  Dem onst racio do resultado do exercicio: segundo Reis (2006), e uma peca 

cont ibi l que apresenta o resultado das operacoes sociais (lucro ou prejuizo) e que 

procura evidenciar tanto o resultado operacional, quanto o resultado liquido do 

periodo; 

•  Dem onst racio dos f luxos de caixa: de um modo gerai, indica a origem de todos 

os recursos m onet irios que entraram no caixa, bem como onde foram aplicados os 

recursos m onet irios que sairam do caixa em um determ inado periodo, conforme 

aponta Reis (2006); 
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•  Dem onst racio do valor adicionado: e um demonstrativo que procura evidenciar o 

valor da riqueza agregada a um produto por uma determ inada empresa, e de que 

forma esse valor agregado foi distribuido entre os fatores da producio, segundo 

tambem afirma Reis (2006). 

Cabe frisar ainda, conforme trata Reis (2006), que dentre os objetivos bisicos das 

demonstracoes contabeis observa-se a questao do fomecimento de informacoes que 

permitam uma adequada gest io dos negocios, bem como a avaliacao dos resultados 

operacionais, de modo a proporcionar aos em presirios e administradores, elementos que 

venham a favorecer o processo de planejamento e controle do patrimdnio da empresa e das 

atividades sociais. 

Ja o relatorio da adm inist ragio, conforme trata ludicibus et al (2007), n i o integre as 

demonstracoes contabeis propriamente ditas, haja vista que os dispositivos legais exigem a 

apresentagio desse relatdrio, em que deve se evidenciar os negocios sociais e os principals 

fatos administrativos ocom dos no exercicio. 

ludicibus et al (2007) tambem defende a im port incia desse relatorio, cuja caracterizagio 

menos tecnica e mais descrit iva que as demonstracoes contabeis, abrange um numero 

maior de usuarios, cujo aicance excede consideravelmente aqueles usuarios que se 

satisfazem com as demonstracoes contabeis ou que as entendem com facilidade. 

No que se refere as polit icas ambientais, Paiva (2009) afirma que o relatorio da 

adm inist ragio, como componente das demonstragoes financeiras, pode e deve expressar a 

postura ambientalista da empresa, expressa nas agoes desenvolvidas ou propostas, que 

porventura venham a ser adotadas, ressaltando os pontos positivos, mas tambem 

evidenciando os pontos negativos decorrentes de polit icas ambientais incorretas. 

Segundo ludicibus e Marion (2002), no relatbrio da adm inist ragio, a diretoria dara enfase as 

informacoes normalmente de carater n i o f inanceiro, sendo as principals informacoes: 

•  Dados estatist icos diversos; 

•  Indicadores de produtividade; 

•  Desenvolvimento tecnologico; 

•  A empresa no contexto socioecondmico; 

Polit icas diversas; 
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•  Expectativas com relagio ao futuro; 

•  Projetos de expansio; 

•  Desempenho em relacao aos concorrentes. 

Contudo, segundo ludicibus et al (2007), dentre os requisites basicos, mas n i o 

padronizados, para a elaboracio do relatorio da administracao destacam -se: 

•  Anal ise corporat iva: que representa as atividades globais do grupo; 

•  Anal ise setorial : que envolve informacoes mais m inuciosas das atividades de 

ramos ou segmentos individuals; 

•  Anal ise flnanceira: caracterizada pela analise dos resultados e da posicio 

financeira do grupo. 

Esses requisites n i o devem ser considerado de forma rigida e padronizada, uma vez que se 

corre o risco de comprometer a flexibilidade que esses relatorios devem apresentar. 

As notas expiicativas s i o geralmente destacadas depois das demonstracoes financeiras, de 

acordo com ludicibus e Marion (2002) elas devem complementer, juntamente com outros 

quadros analit icos ou demonstracoes eont ibeis, as demonstracoes financeiras, servindo 

para esclarecimento da situagio patrimonial e dos resultados do exercicio. 

Dessa form a, as empresas de capital aberto, como e o caso das registradas na BOVESPA, 

s i o obrigadas pela Com issio de Valores Imobiliarios (CVM) a divulgarem notas expiicativas 

junto das demonstragoes financeiras. 

Segundo Hendriksen e Van Breda (1999), o objetivo do emprego de notas expiicativas em 

demonstracoes financeiras deve ser o de ampliar uma informagao ja apresentada no corpo 

de uma dem onst racio, porem de form a inadequada, primando pela sua clareza e 

elucidagio. Por sua vez, dentre as principais vantagens e desvantagens pode-se citar: 

•  Vantagens: apresentar informagoes n i o quantitativas como parte do relatdrio 

f inanceiro; divulgar ressalvas e restrigoes a contas contidas nas demonstracoes; 

apresentar mais detelhes do que e possivel nas demonstragoes; apresentar 

material quantitative ou descrit ivo de importancia secundiria. 

•  Desvantagens: o fate de, geralmente, apresenterem uma dif icil leitura e 

entendimento sem estudo consideravel e, portento, correm o risco de serem 
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ignoradas; nas descrigoes textuais sao mais dif iceis em termos de utiiizacao para a 

tomada de decisoes do que o resumo de dados quantitativos nas demonstracoes; 

por causa da crescente compiexidade das empresas, e provavei o abuso das notas 

expiicativas, em lugar do desenvolvimento apropriado de principios visando a 

incorporagio de novas relacdes e novos eventos nas demonstracoes propriamente 

ditas. 

Ainda de acordo com Hendriksen e Van Breda (1999), as notas expiicativas podem ser 

classificadas da seguinte form a: 

•  Explicagoes de tecnicas ou alteracdes de metodos; 

•  Explicagfies de direitos de credores a atividades especificas ou propriedades de 

direitos; 

•  Divulgagio de ativos e passivos contingentes; 

•  Divulgagio de restrigoes a pagamentos de dividendos; 

•  Descrigoes de transagoes afetando o capital social e os direitos de acionistas; 

•  DescrigSes de contratos executorios. 

De acordo com Paiva (2009), a CVM configura-se como o principal orgao de fiscalizacSo 

existente no Brasil no que tange i s empresas de capital aberto, obriga essas empresas a 

publicarem os demonstrativos financeiros acompanhados de notas expiicativas, sendo que e 

da companhia e de sua adm inistragio a responsabilidade da elaboragio das notas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.7.3 Evidenciagao voluntdha 

As empresas est io se sentindo cada vez mais impulsionadas a evidenciarem informagoes 

ambientais que n i o s i o obrigatdrias e uma dessas razoes e a divulgagao dessas 

informacoes pelas concorrentes. 

Segundo Carvalho (2007), essa decisio de registrar os fatos eont ibeis relacionados ao 

meio ambiente n i o tern sido tomada unicamente pela entidade. Forcas externas a esta tern 

levado a identificar, mensurar, registrar e evidenciar essas relacdes. As informacoes 

prestadas pelas concorrentes tern levado as demais a tam bem realizar e evidenciar agoes 

na i rea ambiental. 
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Por sua vez, essa evidenciagio voluntaria, segundo Carvalho (2007), tem ocorrtdo de form a 

mais efetiva em alguns setores da atividade econdmica, em decorrencia de fatores com o. 

•  A forma de organizagio desses empreendimentos; 

•  O ramo de atividade com alta capacidade de poluigio, notadamente nas areas 

petroquim ica, papel e celulose, quim ica e extrativismo m ineral; 

•  Negociacio dos produtos no mercado mundial, atualmente mais exigente, tanto em 

termos de qualidade, quanto como protecao e preservacio ambiental. 

Segundo Carvalho (2007), e em conseqiiencia da ocorrencia de fatores, como por exemplo, 

o do ramo de atividade da empresa afetar diretamente o meio ambiente, provocando 

impactos ambientais, que essas empresas procuram realizar acdes voluntarias para atrair 

beneficios futuros para si mesmas. 

Em relacSo ao balanco social, ludicibus e Marion (2002) comentam que evidenciagio de 

forma voluntaria demonstra o perfil social das empresas, envolvendo: relacdes de trabalho 

dentro da empresa, investimento para a comunidade, investimento no meio ambiente, entre 

outros. 

Segundo Tinoco e Kraemer (2008) destacam-se para elaborar e divulgar um balanco social 

t r i s departamentos: 

•  Oepartamento de recursos humanos, que e o que se envolve com os assalariados, 

desde sua setecio, recrutamento e adm issio, ate seu desligamento; 

•  Departamento de contabiiidade, que processa os atos e fatos administrativos, 

suscetiveis de m ensuragio e avaliacao contabil, econdmica, financeira e social; 

•  Departamento de sistema de informacoes, que agiliza as informacoes, armazena-as 

e permite sua divulgagio de form a rapida e on-line, para a empresa e para os 

usuarios extemos, usando, entre outros meios, a Web. 

Para Tinoco e Kraemer (2008) referem-se ao balanco social como um instrumento de gest io 

e de inform agio que visa evidenciar, de form a mais transparente possivel, informagoes 

contabeis, econdmicas, ambientais e sociais, do desempenho das entidades, aos mais 

diferenciados usuarios. 

Por sua vez, segundo Tinoco e Kraemer (2008) os principals usuarios do balanco social s i o : 
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•  Clientes (procurando produtos com qualidade, recebimento de produtos em dia, 

produtos mais baratos); 

•  Fomecedores e financiadores (parceira, seguranga no recebimento, continuidade); 

•  Colaboradores (geragao da caixa, salarios adequados, incentivos a promocao, 

produtividade, valor adicionado, numero de funcionarios); 

•  Investidores potenciais (custo de oportunidade, rentabilidade, Jiquidez da agio) 

•  Acionistas controladores (retomo sobre o patrimdnio liquido, retomo sobre o ativo, 

continuidade, crescimento no mercado); 

•  Acionistas minoritarios (fluxo regular de dividendos, valorizacao da acao, liquidez); 

•  Gestores (retorno sobre o patrimdnio liquido, continuidade, valor patrimonial da 

acao, qualidade, produtividade, valor adicionado); 

•  Govem o (lucro tributavel, valor adicionado, produtividade); 

•  E, por f im , vizinhos (contribuigio social, preservacio do meio ambiente, seguranca, 

qualidade). 

Para ludicibus et al (2007), o balanco social tern por objetivo demonstrar o resultado da 

interacao da empresa com o meio em que est i inserida. Assim , ela demonstra ate que 

ponto e a sua responsabilidade social, a partir da prestacio de contas que faz i sociedade, 

no que diz respeito a ut i l izacio do patrimdnio publico, constituido dos recursos naturais, 

humanos e do direito de conviver e usufruir dos beneficios da sociedade em que atua. 

Em relacio aos relatorios ambientais que as entidades descrevem e demonstram a sua 

performance ambiental, envoivendo informagoes, fatos e eventos sobre o impacto das 

atividades da empresa perante o meio ambiente. 

Os relatorios socioambientais ou relatorios ambientais, segundo Tinoco e Kraemer (2008, p. 

265), s i o : 

os meios que as empresas adotam para descrever e divulgar seu 
desempenho ambiental, compreendendo, de forma generica, o fornecimento 
de dados auditados ou nio, relativos aos eventos e impactos das atividades 
da empresa no meio ambiente e que envolvem, especificamente, riscos, 
impactos, politicas, estrategias, alvos, custos, despesas, receitas, passivos 
ou qualquer outra informagio relevante de seu desempenho ambiental, para 
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todos aqueles que se interessam por esse tipo de informagao, seus 
parceiros sociais, permitindo-os entender seu relacionamento com a 
empresa reportada. 

De acordo com Tinoco e Kraemer (2008) esse relatorio evidencia investimentos do Sistema 

de Gestao Am biental, custeios em meio ambiente, destacando, sobretudo, consumos 

especif icos de agua, energia eletrica, efluentes de processo, piantio de arvores e controle de 

erosao, entre outras contas. 

Ainda de acordo com Tinoco e Kraemer (2008) as principals recomendagoes da Associagio 

Swiss Banker's, que indicou como gostaria que fossem as evidenciagoes sobre o meio 

ambiente para facilitar a avaliagao de desempenho ambiental da companhia. 

Em relagio ao relatorio de sustentabilidade, Tinoco e Kraemer (2008) afirmam que, de 

acordo com o GRI (Global Reporting Iniciative), o conteudo do relatorio de sustentabilidade 

com pde-se das seguintes diretrizes principals: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Declaragao do presidents: deve-se recomendar uma descrigio ou comentario dos 

elementos-chaves do relatdrio; 

•  Perfil da organizagao relatora: deve-se oferecer um panorama geral da entidade 

relatora, bem como do escopo do relatorio, de forma a fornecer aos leitores um 

contexto de com preensio de avaliagao das informagoes oferecidas na 

dem onstracio; 

•  Documento sintese e indicadores de referenda: deve-se fornecer uma visio 

sucinta do relatorio, perm itindo uma visao equilibrada de seu conteudo; 

•  Visao e estrategia: deve ser exposta a visao do futuro da empresa e oferecida 

uma discussao de como s i o integradas aos desempenhos economicos, social e 

ambiental; 

•  Politicas, organizagao e sistetnas de gest i o : deve-se oferecer uma visio geral 

da estrutura de govemanga e dos sistemas de gest io com o envolvimento das 

partes interessadas; 

•  Desempenho: deve-se reiatar uma visio geral dos indicadores utilizados no 

relatbrio e dos indicadores detalhados em termos ambientais, sociais, economicos 

ou integrados, se for o caso. 
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2  APRESENTACAO E ANALISE DOS RESULTADOS 

O presente topico trata sobre a analise dos dados obtidos Junto as demonstracoes contabeis 

(BP e DRE), notas expiicativas (NE), Relatorio da Administracao (RA) e Relatorio de 

Sustentabilidade (RSA), do periodo de 2005 a 2009, junto as empresas do segmento de 

Embalagens com acoes negociadas na BOVESPA. 

Cabe tratar um pouco sobre as empresas que compdem o segmento de Embalagens, 

conforme segue: 

•  Dixie Toga S.A.: resultado da uniao de duas empresas de embalagens, a Dixie 

Lalekla e a Toga, foi fundada em 30 de junho de 1995. Hoje e uma das maiores 

f abr icat es de embalagens da America Latina. A companhia atende aos mercados 

de alimentos, higiene pessoal e timpeza, bebidas, tabaco, farmaceutico e 

cosmetic©, e fom ece para diversas empresas do Brasil e do exterior. Ela esta 

estruturada em Unidades de Negocios, que se agrupam nas seguintes divisoes de 

embalagens: f lexiveis, Rigidas, descartaveis, cartuchos e rdtulos, alem de laminor, 

uma associagio da Dixie Toga com a Huhtamaki, outra empresa do ramo. 

Apresenta unidades fabris distribuidas no Brasil, Argentina e Chile, compondo 14 

fabricas e um escritorio comercial; 

•  Metalgraf ica Iguacu S.A.: tern como principal objetivo o de produzir e fornecer 

latas de ago para os principals f abr icat es de produtos alimenticios do pais. Tendo 

sua matriz na cidade de Ponta Grossa - PR e outras plantas estrategicamente 

localizadas nos estados do Parana e Sao Paulo. O seu produto se caracteriza em 

latas para acondicionamento de produtos alimenticios; 

•  Pet ropar S.A.: empresa de adm inist ragio e part icipagio em negdcios de 

embalagens metalicas, n i o tecidos de polipropileno e florestamento, com sede em 

Porto Al egre-RS. 

•  Rim et Em preend Ind e Com erciais S.A.; empresa especializada na fabricagio de 

embalagens m et i l icas para alimentos, produtos quim icos, entre outros. Tern como 

os principals produtos a fabricagio de: latas para legumes, frutas e atomatados; 

racio animal; oleos com estiveis; t intas e quim icos; l icteos; cafes; e carnes. 

Contendo fabricas em Resende, no Rio de Janeiro, Lins, em Si o Paulo; e Luzi inia, 

no Goias. 
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O grafico abaixo se refere na proporcao da divulgacao das contas ambientais nas 

demonstracoes e nos relatdrios foco deste estudo. 

Grafico 1 - Proporcao de itens ambientais das empresas do segmento de embalagens por 
instrumentos anaiisados nos anos de 2005 a 2009. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

No que se refere ao grafico 1, tanto o Balanco Patrimonial, quanto as Demonstracoes do 

Resuttado do Exercicio, de nenhuma das empresas, nos ultimos cinco anos, nao 

evidenciaram nenhum tipo de item ou conta ambientai, segundo o piano de contas proposto 

por Ferreira (2007). J a nas notas explicativas e relatorios da administracao, foi constat ad a 

que 89% das empresas evidenciaram algum tipo de item ambiental, sendo 45% delas 

referentes as notas explicativas e 44% delas referentes aos relatbrios da administracao e 

tendo apenas 11% deias mencionando algum item relacionado ao meio ambiente em seus 

relatorios socioambientais. 

Analisando NE dos ultimos cinco anos, verificou-se que apenas tres empresas (Dixie Toga 

S.A., Petropar S.A. e a Rimet S.A.), das quatro em estudo, evidenciaram algum tipo de 

informacao referente a contas ambientais, sendo que das empresas que fizeram referenda 

ao meio ambiental. 

Contudo no que se refere aos ativos ambientais, mencionados nas notas explicativas, 

constatou-se que: 
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Grafico 2 - Proporcao de itens ambientais verificados nas Notas Explicativas nos anos de 
2005 a 2009. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

No grafico 2, verificou-se nas NE, que 40% dos ativos ambientais estao relacionados a 

materia-primas e 40% aos produtos acabados, sendo os dois compostos por material's 

renovaveis ou nao, reciclaveis e/ou reutilizaveis. Alem disso, constatou-se ainda que houve 

evidenciacao neste relatorio de investimentos ambientais, constituindo 20% das contas 

demonstradas nos ativos ambientais, e que tratani sobre direitos voltados aos recursos 

naturais de areas referentes a reflorestamento. 

• MATERIA-PRIMA 

Grafico 3 - Proporcao dos intens ambientais referentes a materia-prima nas Notas 
Explicativas nos anos de 2005 a 2009. 
Fonte: dados da pesquisa, 2010. 
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Analisando o conteudo do Grafico 3, observa-se que 12% das materia-primas advindo de 

recursos naturais foram mencionados nas NE no ano de 2005, enquanto nos anos seguintes 

(2006 a 2009), as demais empresas evidenciaram 22% de materia-prima relacionadas a 

recursos ambientais, que sao compostas por: plastico (derivado de petroleo - material nao 

renovavel), polipropileno (plastico que pode ser reciclado), aco (material reutilizavel e 

reciclavel), dentre outros. 

• PRODUTOSACABADOS 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 

Grafico 4 - Proporcao dos intens ambientais referentes a produtos acabados nas Notas 
Explicativas nos anos de 2005 a 2009. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Conforme informacoes contidas no Grafico 4, em 2005 foram evidenciadas nas NE apenas 

13% dos produtos acabados de todos os anos em estudo e nos demais anos (2006 a 2009), 

houve uma mensuracao de produtos acabados relacionados a questao ambeitail de cerca de 

22%. Apresentando urn aumento de 61% das informacoes ambientais do primeiro para o 

segundo ano e urn aumento cerca de 5% do segundo ano para o terceiro, se mantendo em 

constante nos anos seguintes. 

Em se tratando de investimentos ambientais, observa-se pouca evidenciacao por parte das 

empresas, no que se refere a informacoes presentes nas NE, haja vista que apenas a 

empresa Petropar S.A., divulgou em suas NE, informacoes referentes a esse tipo de conta. 
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Grafico 5 - Propor?§o dos intens ambientais referentes a investimentos ambientais nas 
Notas Explicativas nos anos de 2005 a 2009. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

De acordo com o Grafico 5, nao houve nenhum tipo de informacao que se destinasse a conta 

de investimentos na area ambiental nos anos de 2005 e 2006, sendo que apartir de 2007, 

com a aquisiclio da empresa Petropar Agroflorestal Ltda., por parte da empresa Petropar 

S.A., a mesma passou a adquirir recursos naturais advindos de areas para reflorestamento. 

Dentre as contas ambientais informadas no RA, dos ultimos cinco anos, estao se referindo 

especificamente a ativos ambientais, nao havendo mencao em nenhuma outra conta 

ambiental que possa classificar-se em: passivo, patrimdnio liquido, custos, despesas e 

receitas ambientais, conforme o piano de contas proposto por Ferreira (2007). 
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INVCSTIMtNTO 

Grafico 6 - Proporcao de itens ambientais verificados nos Relatorios da Administracao nos 
anos de 2005 a 2009. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Anlisando o grafico 6, oserva-se que os ativos ambientais que sao informados pela 

administracao, atraves do RA, estao compostos por 50% de materia-prima, 33% de produtos 

acabados e apenas 17% de investimentos. 

Em se tratando de materia-prima, maior representante dos ativos ambientais divulgados pelas 

empresas, observa-se que 75% das empresas demonstram alguma informacao ambiental 

caracteristica de materials componentes da materia-prima em seus RA. 

ANO2009 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• • • • 

ANO 2008 

ANO2007 
• MATERIA-PRIMA 
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Grafico 7 - Proporc3o dos intens ambientais referentes a materia-prima nos Relat6rios da 
Administracao nos anos de 2005 a 2009. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

De acordo com o Grafico 7, os anos de 2006 a 2008 representaram 75% de todas as 

informacoes divulgadas no relatbrio da administracSo, enquanto que em 2005 apenas 12% e 

em 2009 13% foi mencionado a respeito de materiais que compoe o estoque de materia-

primas. Havendo urn aumento significativo de 108% de informacoes mensionadas referentes 

ao meio ambiente do ano de 2005 para o ano de 2006, mantendo-se constante ate o ano de 

2008, e com uma reducao de divulgacao dessas informacoes de 48% em 2009. 

• PRODUTOS ACABADOS 

0% 10% 20% 30% 

Grafico 8 - Proporcao dos intens ambientais referentes a produtos acabados nos Relatorios 
da Administracao nos anos de 2005 a 2009. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Analisando o Grafico 8, nos anos de 2006, 2008 e 2009 observa-se que ha uma maior 

representacao de informacoes ambientais relacionadas a produtos acabados, constituindo 

75% de todas as informacoes sobre produtos acabados expostos nos relatbrios da 

administracao, tendo como os anos que menos evidenciaram, o de 2005 com cerca de 12% e 

o de 2007, com 13% apenas. 

No relatorio da administracao das entidades que compoe o universo de estudo, foi 

encontrado poucas informacoes referentes a investimentos na area ambiental, sendo as 

mesmas da empresa Petropar S.A. 
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Grafico 9 - Proporcao dos intens ambientais referentes a investimentos nos Relatorios da 
Administracao nos anos de 2005 a 2009. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Cada ano, de acordo com o grafico 9, representou a mesma proporcao de informacoes 

divulgadas nos RA, havendo urn percentual de divulgacao constante entre os ultimos cindo 

anos, sendo essas informacoes, referentes principalmente: a posse de areas de florestas; 

reducao de emissao de residuos; eliminac§o de desperdicios; reflorestamento, floresta de 

pinus e eucalipto; e a implantacao de urn sistema de gestao que prioriza o planejamento, a 

responsabilidade e o reconhecimento, propiciando melhoras significativas em todos os 

indicadores, principalmente na diminuicao de residuos, na qualidade e na produtividade. 

Ja relacionado aos RSA, foi constatado que tambem apenas 1 das 4 empresas evidenciaram 

este tipo de relatbrio, a Dixie Toga S.A., destacando: 
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RfcCElTA 

Grafico 10 - Proporcao de itens ambientais verificados nos Relatorios Socioambientais nos 
anos de 2005 a 2009. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

O RSA apresentado pela Empresa Dixie Toga S.A. demonstra ativos passivos e receitas, 

eximindo-se de mostrar dados reiacionados as seguintes contas: patrimdnio liquido 

ambiental, custos e despesas ambientais. Dessa forma, conforme o Grafico 10, 67% de tudo 

o que e evidenciado no RA e representado pelo ativo ambiental, enquanto 33% pelo passivo 

ambiental. Sendo este percentual constante no ano subsequente, nao apresentando assim, 

nenhum tipo de variacSo. 

Dentre as contas evidenciados, observa-se os ativos ambientais, como a materia-prima, 

produtos acabados renovaveis e nao renovaveis, bem como elementos reiacionados a 

questao da reciclagem e de reutilizacao. Verifica-se ainda, que alem de usar urn sistema de 

racionalizacao de energia eletrica, que detem de equipamentos que consomem menos 

energia e realizam atividades de conscientizacao junto aos funcionarios. 

No que diz respeito a reducao do uso da agua, observa-se que desde 2008, com a 

implantacao de equipamentos mais eficientes instalados sistematicamente nos sanitarios, 

alem de desenvolver programas que visam reduzir o uso e evitar o desperdicio da agua, a 

empresa instalou urn sistema de reuso de agua, proporcionando com essas medidas uma 

reducao do consumo de agua em 2008 em menos da metade do consumo referente a 2007. 

Constatou-se ainda que a empresa possui como passivos ambientais, na conta de meio 

ambiente a recuperar, contingencias de impactos causados na agua pelo sistema de reuso da 
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agua e na conta contingencia de impactos causados na agua, meio ambiente a recuperar, 

tambem resultante do sistema de reuso da agua. 

Por sua vez, em se tratando de receitas ambientais, a empresa adquire recursos atraves da 

venda de material reciclado, atraves do Programa Recicle Por Uma Vida Melhor, que alem de 

contribuir para a preservacao do meio ambiente a partir da coleta seletiva, gera recursos, 

embora nao aplicaveis na propria empresa, mas investidos nas comunidades proximas as 

suas unidades fabris, proporcionado oportunidades de aprendizado a populacao beneficiada 

nos seguintes ambitos: cultural, de educacao ambiental e de sustentabilidade, alem de 

financiar projetos de entidades carentes. 

O fato de apenas uma empresa apresentar Relatorio Socioambiental atribui-se ao carater de 

voluntariedade desse tipo de relatorio que, por isso mesmo, garante maior respaldo a 

empresa que se propoe a divulgar essas informagoes perante aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Stakeholders e a 

sociedade em geral, demonstrando, dessa forma, o quanta e de que forma ela esta mais 

comprometida com as questoes ambientais. 

ANO2000 

ANO2008 

ANO2007 

ANO2006 

ANO 2005 

ATIVO AMBIENTAL 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%. 

Grafico 11 - Proporc3o dos intens ambientais referentes a ativos ambientais nos 
Relatdrios Socioambientais nos anos de 2005 a 2009. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Conforme o grafico acima, so foi constatado contas ambientais no RSA nos anos de 2008 e 

2009, sendo evidenciada a mesma quantidade de informacoes nos dois anos. 

No que se destaca sobre passivo ambiental, temos: 
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Grafico 12 - Proporcao dos intens ambientais referentes a passivos ambientais nos 
Relatorios Socioambientais nos anos de 2005 a 2009. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

No grafico acima, so foi possivel encontrar passivos ambientais nos dois ultimos anos, 

apresentando tambem a mesma proporcao de evidenciacao nos dois anos. 

Ja no que se refere a receitas ambientais demonstradas no RSA, verificou-se: 
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Grafico 13 - Proporcao dos intens ambientais referentes a receitas ambientais nos 
Relatorios Socioambientais nos anos de 2005 a 2009. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 
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Conforme o grafico 13, todos as contas evidenciadas que se classificam como receitas 

ambientais foram verificadas tambem na mesma proporcao e apenas nos anos de 2008 e 

2009. 

Essa evidenciacao so foi possivel ser constatado nos dois ultimos anos, pois a empresa Dixie 

Toga S.A., unica empresa que publicou tal relatorio, so o fez, nos anos referentes a 2008 e 

2009, tendo por base, a caracteristica do mesmo de ser voluntario. 

Contudo, o presente estudo teve a preocupacSo em comparar as empresas, a fim de 

averiguar qual o nivel de evidenciacao ambiental que cada uma apresenta em relacao as 

outras, conforme pode ser visualizado no Grafico 14. 

Grafico 14 - Evidenciacao das contas ambientais referentes aos anos de 2005 a 2009 de 
cada Empresa. 
Fonte: dados da pesquisa, 2010. 

Analisando as quatro entidades, observa-se que a Petropar S.A. se destaca entre as 

empresas que mais evidenciaram contas ambientais (51%), seguida da Dixie Toga S.A. 

(33%), que, embora situada no segundo lugar (33%), sobressai-se pelo fato de apresentar 

todos os tipos de relatorios. Em terceiro lugar, esta a Rimet S.A., com 12% de evidenciacoes 

ambientais e, em ultimo, a Metalgrafica Iguacu S.A., com 4%. 

£ oportuno lembrar que, em termos de qualidade na divulgacao das contas ambientais, a 

Dixie Toga S.A supera a Empresa Petropar S.A., considerando que, como unica empresa a 

apresentar o RSA, ela fomece, atraves de uma linguagem mais acessivel, informacoes mais 

detalhadas e transparentes a respeito de suas atividades ambientais, atingindo nao apenas 

urn publico restrito, mais especificamente da area contabil, mas a sociedade em geral. 
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3 CONSIDERAQOES FINAIS 

Diversos debates tem ocorrido na sociedade sobre a problematica ambiental, as empresas se 

viram submetidas as pressoes sociais geradas a partir desses debates, que passaram a exigir 

delas uma postura de responsabilidade socioambiental. 

Por sua vez, a primeira vista, poderia parecer que a implantacao de uma gestao ambiental na 

empresa incorreria em beneficios ao meio ambiente e, por extensao, a populacao e em 

prejuizos para a empresa. No entanto, uma polftica ambiental eficiente traduz-se tambem em 

favorecimento para a empresa, uma vez que pode significar reducao de custos, uma imagem 

positiva diante da sociedade de mercado, melhor poder de competitividade e ainda acesso a 

incentivos governamentais e taxas diferenciadas em linhas de credito. 

Para gerir com eficiencia uma politica ambiental e garantir os beneficios sociais e para a 

propria empresa enumerados acima, os gestores ambientais, necessariamente, devem 

recorrer as ciencias contabeis, mais especificamente a Contabilidade Ambiental, que fornece 

subsidios capazes de garantir tomadas de decisdes mais adequadas. 

A divulgacao das informacoes ambientais pela entidade atraves de demonstracoes e 

relatorios contabeis, como: Balanco Patrimonial (BP), Demonstracao do Resultado do 

Exercicio (DRE), Notas Explicativas (NE), Relatorio da Administracao (RA) e Relatorio 

Socioambiental (RSA), constitui de grande relevancia, na medida em que garante aos seus 

usuarios a transparencia de suas acoes voltadas ao meio ambiente, tomando-se uma 

poderosa ferramenta de competitividade, considerando o atual contexto de responsabilidade 

social. 

Nesse sentido, a presente pesquisa constatou-se que todas as empresas do segmento de 

Embalagens registradas no site da BOVESPA publicaram informacoes contabeis ligadas a 

area ambiental, no periodo de 2005 a 2009, a saber: Dixie Toga S.A., Metalgrafica Iguacu 

S.A., Petropar S.A e Rimet S.A.. 

Embora as empresas tenham evidenciado contas ambientais, a mesma ocorreu junto as NE, 

RA e RSA, observando-se tambem a variacao de uso desses instrumentos pelas empresas, 

como observado entre as contas ambientais contemplados no Piano de Contas de Ferreira 

(2007). A partir disso, pode-se depreender que, compreendendo o alcance de mercado que 

investimentos ambientais possibilitam, as empresas priorizam instrumentos que sao mais 

esclarecedores a sociedade no sentido de informar as acoes desenvolvidas nessa area, ou 
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seja, ha um maior interesse das empresas em evidenciar o que fez (informacoes qualitativas) 

do que o quanto gastou ou lucrou (informacoes quantitativas). 

Dentre os instrumentos utilizados pelas empresas para evidenciar contas ambientais, o RA e 

as NE constituem os mais utilizados, atingindo o percentual de 89% de todas as informacoes 

prestadas pelas empresas. Alem disso, tanto nas NE quanto nos RA, as unicas contas 

contempladas foram os ativos ambientais. 

Por sua vez, cabe avaliar a partir dessa constatacao, que uma das possiveis causas, para a 

nao evidenciacao do item passivo reside no receio dos gestores de revelar aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Stakeholders 

suas fragilidades ou interferencias negativas no meio ambiente ou entao porque nao 

realizaram nenhuma acao enquadrada no passivo ambiental. A unica vez que o item passivo 

ambiental e considerado e no RSA da Empresa Dixie Toga S.A., em um percentual 

significativamente inferior ao ativo ambiental. 

Nos instrumentos contabeis NE e RA, a porcentagem referente a informacao sobre 

investimentos ambientais corresponde a 20% e 17%, respectivamente, demonstrando que a 

aplicacao de recursos em investimentos ambientais em relacao com as outras contas 

evidenciadas, no caso materias-primas e produtos acabados, ainda e infimo, o que se pode 

concluir que, apesar do visivel interesse ambiental das empresas de Embalagens listadas no 

site da BOVESPA, esse compromisso ainda carece ser intensificado. 

No que diz respeito ao RSA, considera-se que esse configura-se como uma importante 

ferramenta de divulgacao de informacoes devido a sua acessibilidade a sociedade em geral, 

dada e, virtude de seu formato, linguagem e minuciosidade do relato, fornecendo mais 

informacoes e de forma mais esclarecedora. 

Por sua vez, talvez por apresentar carater voluntario, apenas uma empresa, a Dixie Toga 

S.A., elaborou esse tipo de relatorio nos anos de 2008 e 2009. Pelas caracteristicas 

mencionadas anteriormente (voluntariedade, maior acessibilidade para o publico, linguagem 

mais proxima da compreensao das pessoas do que preponderancia da linguagem contabil do 

RA, por exemplo) o RSA funciona como um forte instrumento de promocao da imagem 

positiva da empresa, agregando-lhe valores de competitividade. 

Atraves de anaiise comparativa entre as empresas no que se refere a quantidade de 

informacoes ambientais publicadas, verificou-se que as empresas que se destacaram nesse 

aspecto foram a Petropar S.A e a Dixie Toga S.A.. Sendo a primeira a empresa que 

evidenciou mais elementos ambientais, apresentando sozinha mais da metade de todas as 
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informacoes ambientais evidenciadas por todas as empresas, mas em se tratando de 

qualidade de informacoes divulgadas. a empresa que merecia ser a mais bem classificada 

seria a Dixie Toga S.A., pois com a divulgacao do seu RSA, essa empresa demonstrou de 

forma clara, transparente e minuciosa todas as acoes ambientais realizadas pela mesma. 

Diante disso, observa-se que ha uma preocupacao com as questdes ambientais pelas 

empresas do setor de Embalagens registradas na BOVESPA, no entanto, um longo caminho 

ainda deve ser percorrido para que realmente os recursos ambientais sejam tratados de 

forma racional, alem de que, as empresas devem utilizar-se amplamente das ferramentas 

contabeis para a divulgacao de informacoes ambientais, considerando que a populacao em 

geral, cada vez mais responsavel socialmente, necessita dessas informacoes do modo mais 

claro e objetivo possivel, para que exerca, com efetividade, seu papel de cidadania, no 

sentido de denunciar danos causados pela atividade empresarial, reivindicar acoes que 

minimizem ou anulem impactos no meio ambiente e reconhecer, de diferentes formas, os 

esforcos empreendidos pelas empresas que realmente se comprometem com a causa 

ambiental. 
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APENDICE - Instruments de coleta 

PROPOSTA DE MODELO DE PLANO DE CONTAS - SEGUNDO FERREIRA (2007) 

ATIVO 2005 2006 2007 2008 2009 

Ativo Circulante 

Estoque 

Materia-prima 

Renovavel 

N3o Renovavel 

Reciclada 

Reutilizavel 

Produtos Acabados 

Renovavel 

N3o Renovavel 

Reciclada 

Reutilizavel 

Servtcos de Sequesto de Carbono 

Sequestra de Carbono em Andamento 

Sequestra de Carbono Certificado 

Ativo Permanente 

Investimentos 

Certificados Negociaveis 

Reflorestamento para Sequestra de Carbono 

Direitos Sobre Recursos Naturais 

Investimentos Ligados Diretamente a produgao 

Tecnologia Limpa 

Tecnologia de Adicao de Pequenas Quantidades 

Tecnologia Poluente 

Investimentos Nao Ligados Diretamente a Producao 

Tecnologia de Limpeza 

Tecnologia de prevencao na EmissSo de Residuos 

Tecnologia de Mitigacao 

Tecnologia para Conservacao de Recursos Naturais 

(-) Contingencias Ambientais Esperadas 

Diferido 

Renovavel 

Nao Renovavel 

Passivo Circulante 

Provisao para Contingencias Ambientais 

MeiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ambiente a Recuperar 

Indenizacoes por doencas causadas 

Multas Prov^veis 
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Aposentadorias Precoces 

Compensacoes Diversas 

Contingencias de Impactos Causados na Agua 

Contingencias de impactos Causados no Solo 

Contingencias de Impactos Causados no ar 

Meio Ambiente a Recuperar 

Contingencias de Impactos Causados na Agua 

Contingencias de Impactos Causados no Solo 

Contingencias de Impactos Causados no ar 

indenizacoes por doencas causadas 

Contingencias de Impactos Causados na Agua 

Contingencias de Impactos Causados no Solo 

Contingencias de Impactos Causados no ar 

Multas Provaveis 

Contingencias de Impactos Causados na Agua 

Contingencias de Impactos Causados no Solo 

Contingencias de Impactos Causados no ar 

Aposentadorias Precoces 

Contingencias de Impactos Causados na Agua 

Contingencias de Impactos Causados no Solo 

Contingencias de Impactos Causados no ar 

Contingencias de Impactos Causados na Agua 

Meio Ambiente a Recuperar 

Indenizacoes por doencas causadas 

Multas Provaveis 

Aposentadorias Precoces 

Contingencias de Impactos Causados no Solo 

Meio Ambiente a Recuperar 

Indenizacoes por doencas causadas 

Multas Provaveis 

Aposentadorias Precoces 
. • „ , - —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— - • -• . —... 

Contingencias de Impactos Causados no ar 

Meio Ambiente a Recuperar 

Indenizacoes por doencas causadas 

Multas Provaveis 

Aposentadorias Precoces 

Gastos Ambientais a pagar 

Valores de Indenizacoes a Pagar (resultantes de impactos ambientais 
causados por terceiros identificados e venciveis ate 360 dias da data 
do Balanco Patrimonial) 

Multas ja Notificadas 

Exigivel a Longo Prazo 

Provisoes para Contingencias Ambientais (registrados com 
vencimentos a partir de 360 dias da data do BP) 

Patrimdnio Uquido 



Reservas para Contingencias Ambientais Esperadas (Valor do 
potencial de poluicao dos equipamentos da entidade que serao 
restricSes a lucros futures) 

Gustos Ambientais 

Custo do Servico de Sequestra de Carbono 

Degradacao Praduzida 

Despesas Ambientais 

Recuperacao de Areas Degradadas 

Degradacao do Ar 

Degradacao do Solo 

Degradacao da agua 

Depreciacao de Equipamentos 

Tecnologia Limpa 

Tecnologia de Adicao de Pequenas Quantidades 

Tecnologia Poluente 

Tecnologia de Limpeza 

Tecnologia de prevencSo na EmissSo de ResWuos 

Tecnologia de Mitigacao 

Tecnologia para Conservacao de Recursos Naturais 

Outras Despesas Ambientais 

Prevencao 

Treinamento 

Indenizacoes a Terceiros 

Receitas Ambientais 

Receitas de Servicos Ambientais 

Receita de Venda de Certificados de Reducao de Emissoes 

Receita de Venda de Material Reciclado 


