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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As questoes relacionadas ao meio ambiente, tanto no meio academico como nas 

organizacoes, estao cada vez mais f requentes. Neste contexto, surge a necessidade 

de mensurar as acoes voltadas a preservacao ambiental . Esse trabalho tern como 

objetivo verif icar a transparencia das informacoes ambientais fornecidas pela 

Companhia Siderurgica Nacional (CSN) nos demonstrat ives f inanceiros nos anos de 

2008 e 2009. Trata-se de uma pesquisa documental , de carater quantitativa e 

descrit iva, em que, no primeiro momento, foram levantados conceitos que permeiam 

este tema e que deram suporte a realizaeao da pesquisa empir ica a partir da analise 

de dados. Foram util izados indicadores de desempenho ambientais adaptados para 

dar suporte a estas informacoes. Estudaram-se os Investimentos Ambientais Totais, 

Obr igacoes Ambientais, Patr imonio Liquido Ambienta l e Receitas Ambientais. Notou-

se urn expressivo aumento em investimentos em acoes ambientais e a preocupacao 

com provisao em recursos, alem das cont ingencies ambientais e reducao na receita 

ambiental , referente a comercial izacao do piche anodico. Foi verif icado que a CSN 

nao divulga com total t ransparencia os seus fatos ambientais nos demonstrat ives 

f inanceiros, embora demonstre nos seus relatorios anuais. Sugere-se uma 

evidenciacao mais clara nas questoes ambientais em suas demonstracoes 

f inanceiras. Para trabalhos futures, recomenda-se a util iza$ao de indicadores verdes 

para uma melhor compreensao das apl icacoes e custos ambientais num periodo de 

cinco anos. 

Palavras-chave: Meio ambiente, indicadores de desempenho ambiental, 

t ransparencia. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Issues related to the environment, both in academia and in the organizations, are 

increasingly frequent. In this context there is the need to measure its actions for 

environmental preservation. This work aims to verify the transparency of 

environmental information provided by Companhia Siderurgica Nacional (CSN) in the 

financial statements for the years 2008 and 2009. This is a documentary research, 

quantitative and descriptive character, which, at first, were raised concepts 

permeating this subject and who have supported the implementat ion of empirical 

research, f rom data analysis. W e used environmental performance indicators tailored 

to support this information. W e have studied the Environmental Investment Totals, 

Environmental Liabilities, Environmental Equity and Environmental Revenue. W e 

noticed a signif icant increase in investment in environmental action and concern in 

providing resources, and environmental contingencies and reduction in the revenue 

environment, regarding the marketing of the anode pitch. It was found that CSN does 

not disclose transparently their environmental facts in the f inancial statements, 

al though it shows in their annual reports. It is suggested that a clearer disclosure on 

environmental issues in its f inancial statements. For future work, we recommend the 

use of green indicator for a better understanding of applications and environmental 

costs in a period of five years. 

Keywords: Environment, indicators of performance environmental , t ransparency. 
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1 I N T R O D U C A O 

Com o passar dos anos, as empresas estao se preocupando com as questoes ambientais, 

pelo fato dos recursos naturais sejam finitos e pela conscientizagao da sociedade. Neste 

sentido, Dias (2009) afirma que a partir dos anos 70, houve urn grande avanco nestas 

questoes ambientais, aumentando a preocupacao da sociedade pelo fato de que algumas 

empresas estavam destruindo o meio ambiente. 

Na visao de Tinoco e Kraemer (2008), as empresas estao modificando profundamente o 

estilo de administrar, passando a incorporar procedimentos ambientais em seu processo de 

fabricacao, criando programas de reciclagens, analisando o ciclo de vida dos produtos e de 

seu impacto sobre a natureza. 

Sobre a questao ambiental Donaire (1999, p.50) diz que: 

Cada vez a questao ambiental esta se tornando materia obrigatoria das 
agendas dos executivos da empresa. A globalizacao dos negocios a 
intemacionalizacao dos padroes de qualidade descritos na serie ISO 
14.000, a conscientizacao crescente dos atuais consumidores e a 
disseminacao da educacao ambiental nas escolas permitem antever que a 
exigencia futura que farao os futuros consumidores em relacao a 
preservacao do meio ambiente e a qualidade de vida deverao intensificar-
se. 

Diante do exposto, observa-se que as empresas estao cada vez mais necessitando de 

divulgar informacoes a respeito do meio ambiente. De um lado, encontra-se a sociedade e 

do outro, as proprias empresas. Diante desta necessidade de informacoes sobre o meio 

ambiente, a contabilidade podera ser utilizada como um instrumento para esta finalidade. 

Sobre as informacoes contabeis ambientais, Braga (2007, p. 71) afirma que: 

A necessidade de a empresa publicar tais informacoes para o mercado 
decorre de que a tematica ambiental vem ganhando maior abrangencia no 
meio organizacional e transformando-se um importante intangivel, que afeta 
o valor da empresa no mercado de capitals. 

Segundo Marion (1998) a contabilidade e um instrumento que fornece informacoes uteis 

para a tomada de decisao tanto dentro como fora das empresas. Assim, a contabilidade 

ambiental pode ser utilizada como uma ferramenta importante na evidenciacao dos eventos 



16 

ambientais nos demonstratives financeiros, onde possibilita uma transparencia dos fatos 

ambientais a elas relacionados. 

Tinoco e Kraemer (2004, p. 12) afirmam que: 

A Contabilidade provoca beneficios potenciais a industria e a sociedade, 
entre outros: identifica, estima, aloca, administra e reduzem os custos, 
particularmente os ambientais; permite o uso mais eficiente de recursos 
naturais, incluindo a energia e a agua; fornece informacoes para a tomada 
de decisao, melhorando a polftica publica. 

Conforme Ferreira (2007), a contabilidade ambiental envolve varias questoes como: 

desenvolvimento sustentavel, responsabilidade social, impacto ambiental e outros, que 

tambem serao tratados no decorrer deste trabalho. 

Assim, nota-se que a contabilidade ambiental podera ser um importante instrumento para a 

evidenciacao das informacoes ambientais. No entanto, se as informacoes divulgadas forem 

confusas ou omissas, ou seja, as entidades nao as divulguem de forma transparente, 

inviabiliza aos usuarios a utilizacao destas para a tomada de decisao. 

Atraves deste trabalho, pode-se verificar se a Companhia Siderurgica Nacional (CSN) 

evidencia de forma transparente informacoes ambientais de suas atividades, que possibilite 

aos usuarios entender de forma clara e objetiva as politicas ambientais da mesma para a 

preservacao do meio ambiente. 

1.1 Delimitagao do tema e problematica 

Segundo Braga (2007) a preocupacao com o meio ambiente e um dos temas que teve 

grande avanco no mundo. A discussao abrange questoes relacionadas a responsabilidade 

social, desenvolvimento sustentavel, gestao ambiental, e outros, estando presente no meio 

academico, governamental, empresarial e na sociedade em geral. 

A conscientizagao ambiental nos anos 70 foi fundamentada na contaminacao industrial, 

residuos toxicos, agrotoxicos utilizados na lavoura. As empresas em um primeiro momento 

nao estavam de acordo com a legislacao vigente, que impos o tratamento a residuos no final 
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do processo produtivo, pois achavam que dessa forma estariam tendo prejuizos, pois isto 

iria Ihe trazer mais custos (TACHiZAWA, 2004). 

Tinoco e Kraemer (2008, p. 27) afirmam que "o objetivo essencial da divulgacao financeira e 

o fomecimento de informagoes para permitir que os investidores, particularmente aqueles 

desprovidos de autoridade para especificar a informagao que desejam, sejam capazes de 

predizer os fluxos futuros de caixa da empresa". 

Desta forma, para alcance do objetivo proposto por Tinoco e Kramer (2008), a contabilidade 

pode alem de evidenciar as informacoes sociais e economicas, evidenciar de forma 

transparente a questoes ambientais das empresas, permitindo assim que a sociedade em 

geral tenha conhecimento destes assuntos e possa exigir mais das empresas que nao 

evidenciam suas informagoes sociais ou ambientais, e com isso fazer com que elas 

procurem alguma forma de evidencia-las. 

Assim, a divulgagao nos demonstratives financeiros, torna-se importante, pois podera 

facilitar a estes investidores uma melhor compreensao da capacidade das empresas para 

garantir os seus investimentos no tocante tambem na area ambiental. 

Segundo Carvalho (2007), em termos contabeis, existem varias formas de evidenciagao que 

uma empresa pode apresentar a sociedade, e quanto a responsabilidade ambiental, nao se 

pode deixar de citar o Balango Social, pois nele sao demonstradas as agoes de interagao de 

entidade com a area social, e abrange questoes relacionadas ao meio ambiente, economia, 

cidadania e outros. 

Normalmente as empresas de grande porte sao as que mais procuram adotar programas 

ambientais, como tambem incrementam seu processo de produgao, visando diminuir a 

agressao ao meio ambiente. Um exemplo que pode ser citado de empreendimento 

ambiental que contou com a colaboragao de varias empresas de grande porte, foi o 

realizado por 1.250 industrias instaladas ao longo do rio Tiete em Sao Paulo, que 

desenvolveu um grande trabalho de despoluigao de suas aguas (DIAS, 2009). 

Assim, existem exemplos de empresas como a Petrobras, que tambem adotam programas 

que diminuem a degradagao ambiental, e tambem procuram evidenciar nas suas 

demonstragoes financeiras, tudo que foi destinado as questoes ambientais. Isso serve de 

exemplo para outros empresarios que poderao adotar politicas de preservagao ambiental. 
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Outro exemplo de empresa socialmente responsavel, pode-se citar o caso da industria de 

papel e celulose, Segundo pesquisa realizada pela KPMG (1999, p. 14), esse setor se 

posicionou em 2° lugar em termos de apresentagao de relatorios ambientais em nivel 

mundial. 

Dada as evidencias apresentadas, depara-se com o seguinte questionamento: De que 

forma a Companhia Siderurgica Nacional divulga suas informacoes ambientais nos 

demonstratives financeiros de 2008 e 2009? 

1.2 Justificativa 

O objetivo das empresas e a maximizagao dos resultados e minimizagao de custos. 

Todavia, algumas delas, estao tambem interessadas em atender as necessidades dos 

consumidores, como tambem fornecer informagoes ambientais, sociais e economicas. Isto 

podera fazer a diferenga no mercado competitivo, pois sabe-se que cada vez mais os 

consumidores estao mais exigentes (DIAS, 2009). 

Com as mudangas ocorridas no meio ambiente, a sociedade passou a exigir mais das 

entidades, surgindo assim a necessidade da divulgagao destas. Assim surgiu tambem a 

contabilidade ambiental que Segundo Ferreira (2003, p. 59) "o desenvolvimento da 

Contabilidade Ambiental e resultado da necessidade de oferecer informagoes adequadas as 

caracteristicas de uma gestao ambiental". 

Portanto, a contabilidade ambiental podera fornecer estas informagoes, mas cabera as 

empresas a escolha de adotar sistemas que possam subsidia-las, apesar de algumas 

exigencias legais ja exista sobre os problemas ambientais. 

A gestao ambiental pode ser considerada uma forte ferramenta no mercado competitivo 

para as entidades. No que tange as vantagens que podem ser obtidas por ela Maimon 

(1996, p. 72) afirma que "em termos organizacionais, os parametros relacionados ao meio 

ambiente passam a ser levados em conta no planejamento estrategico, no processo 

produtivo, na distribuigao e disposigao do produto final". Ha uma mudanga em varios setores 

da empresa e uma visivel responsabilidade ambiental. 
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Constantemente, a questao ambiental esta sendo disseminada no meio empresarial, Neste 

sentido, as empresas estao procurando maneiras de proteger o meio ambiente e reduzir os 

males causados a ela. Assim, a preocupacao com o meio ambiente faz parte do cotidiano 

dos gestores na atualidade (FERREIRA, 2003). 

A Companhia Siderurgica Nacional - CSN foi escolhida para esta pesquisa por ser uma 

empresa de grande porte que procura adequar-se a padroes de qualidade exigidos. Alem de 

se preocupar com as questoes ambientais, a mesma tambem garante um ambiente de 

trabalho saudavel e seguro, bem como de sistemas de gerenciamento da qualidade e meio 

ambiente (RELATORIO ANUAL CSN 2009). 

Segundo a CSN (2010), esta conta com cinco unidades produtivas, inclusive atuando nos 

EUA e Portugal, explorando principalmente atividades de siderurgia e mineracao. Atividades 

consideradas de risco ao meio ambiente. Foi em virtude disso, que despertou o interesse 

em saber como a mesma evidencia os seus fatos ambientais, principalmente nos anos 2008 

e 2009, para estabelecer um parametro entre os dois periodos. A justificativa da utilizacao 

destes dois anos foi pelo fato da acessibilidade e por tratar-se dos ultimos demonstratives 

ate o momento divulgados. Assim, esta pesquisa e relevante para a Ciencia Contabil, no 

que tange a Contabilidade Ambiental, pelo fato de ser um estudo especifico em uma 

empresa de Grande Porte, contribuindo de forma especifica sobre o tema estudado. 

1.3 Objetivos 

E essencial definir de forma clara o objetivo principal da pesquisa, bem como os seus 

objetivos secundarios. A soma dos objetivos secundarios consolida o objetivo principal da 

pesquisa, conforme trata Matias-Pereira (2006, p. 66). 

Segundo Marconi e Lakatos (2002, p. 70) toda pesquisa deve ter um objetivo determinado 

para saber o que se vai procurar e o que se pretende alcangar, no intuito de responder as 

perguntas: Por que? Para que? Para quern? 
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1.3.1 Objetivo Geral 

Verificar de que forma sao divulgadas as informacoes ambientais fornecidas pela 

Companhia Siderurgica Nacional (CSN) nos demonstratives financeiros nos anos de 2008 e 

2009. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

• Descrever os ativos e passivos ambientais mensurados pela CSN referente aos anos de 

2008 e 2009. 

• Verificar quais sao os indicadores ambientais que podem ser utilizados na empresa em 

questao. 

• Fazer a relagao entre as agoes ambientais descritas pela CSN, com seus gastos e 

investimentos ambientais descritos nos seus demonstratives no periodo escolhido. 

1.4 Procedimentos metodologicos 

Neste capitulo descreve-se a metodologia utilizada para realizacao do trabalho, detalhando 

as formas de classificagao da pesquisa quanto a sua natureza, as tecnicas empregadas e 

que tipo de ferramentas foram utilizadas para coleta de dados. 

1.4.1 Pesquisa quanto a abordagem do problema 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, pois conforme Souza, Fialho e Otani (2007, p. 39) a 

pesquisa quantitativa "traduz em numeros opinioes e informagoes para classifica-las e 
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analisa-las. Assim, esta pesquisa e quantitativa, pois se buscou verificar a evidenciacao 

ambiental da CSN ao longo dos anos de 2008 e 2009, atraves de analise de indicadores 

ambientais. 

1.4.2 Pesquisa quanto as tecnicas empregadas 

1.4.2.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pesquisa Bibliografica 

No primeiro momento foi realizada uma pesquisa bibliografica, que tern como objetivo 

"estudar fatos que ja aconteceram, atraves de livros, revistas, jornais, monografias, 

dissertagoes e outros" conforme trata Matias-Pereira (2006, p. 72). Portanto, a pesquisa 

bibliografica foi essencial para construcao do referencial teorico e foram utilizados varios 

autores, por meio de livros, artigos e outros trabalhos cientificos em meio eletronico. 

1.4.2.2 Pesquisa Documental 

A pesquisa documental e bastante parecida com a bibliografica, a diferenga esta na 

natureza da procedencia do material utilizado. Gil (1994, p. 73) descreve que: 

Enquanto a pesquisa bibliografica se utiliza fundamentalmente das 
contribuicoes dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa 
documental vale-se de materiais que nao receberam ainda um tratamento 
analitico, ou que ainda podem ser reelaboradas de acordo com os objetivos 
da pesquisa. 

Em relagao a esta pesquisa foi utilizado para verifieagao os demonstratives financeiros da 

CSN, inclusive os Relatorios anuais, como forma de descobrir se a empresa estudada 

divulga com transparencia os fatos ambientais por ela praticados. 
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1,4.3 Pesquisa quanto aos objetivos 

1.4.3.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pesquisa Descritiva 

Esta pesquisa e descritiva, pois, tern como objetivo principal a "descricao das caracteristicas 

de determinada populacao ou fenomeno, estabelecendo relacoes entre as variaveis" 

conforme trata Silva (2006, p. 59). Portanto, esta pesquisa descreveu as variaeoes dos 

indicadores entre os periodos de 2008 e 2009, identificando assim, os investimentos na 

conservacao, manutencao e preservagao do meio ambiente. 

1.4.4 Estudo de caso 

O presente trabalho foi realizado atraves de um estudo de caso, onde foi escofhida uma 

empresa a ser estudada de forma a verificar a transparencia das informagoes ambientais 

inseridas nas demonstragoes financeiras e relatorios ambientais, no intuito de esclarecer 

esta evidenciagao para a sociedade. 

1.4.5 Coleta de dados 

O estudo referenda um levantamento para saber se a CSN evidencia de forma transparente 

informagoes ambientais de suas atividades nos anos de 2008 e 2009, utilizando como fontes 

de pesquisa demonstragoes contabeis da empresa e seus relatorios socio-ambientais. 

Conforme Ferreira (2003), o Balango Patrimonial, a Demonstragao do Resultado do 

Exercicio e demais informes, as Notas Explicativas e quando houver, o Balango Social e a 

Demonstragao do Valor Adicionado sao as pegas contabeis adequadas para evidenciar 
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todos os eventos economicos ou fatos contabeis relativos a acoes realizadas pela empresa 

que causem impacto ao meio ambiente. 

As variaveis utilizadas no processo de investigacao foram relacionadas de acordo com o 

quadro 1: 

Quadro 1- variaveis utilizadas no processo de investigacao 
Variaveis: Concerto: Indicadores: 

Contabilidade 

Ambiental 

Um sistema destinado a dar informagoes 
sobre a rarefacao dos elementos 
naturais, engendrado pelas atividades 
das empresas e sobre as medidas 
tomadas para evitar esta rarefacao 

• Investimentos Ambientais 
Gerais; 

• Investimentos Ambientais 
Operacionais; 

• Perdas ambientais da 
empresa; 

• Custos ambientais 
operacionais; 

• Prevencao e valor 
adicionado gerado; 

• RemediacSo e prevencao. 

Relatorio 

Ambiental 

Reflete o posicionamento da empresa 
em relacao as questoes ambientais, 
sua preocupacao com o meio 
ambiente, as politicas desenvolvidas 
para prevencao, reparacao, como 
tambem os meios e recursos 
empregados. 

• Investimentos ambientais 
gerais 
• Investimentos ambientais 
operacionais 
• Prevengao e valor 
adicionado gerado 
• Escopo dos gastos 
ambientais 
• RemediacSo e prevencao 
• Coeficiente de 
investimentos ambientais 
gerais 

Fonte: Adaptado de Paiva (2006) 

Os dados levantados na coleta foram utilizados com base em indicadores ambientais, 

procurando identificar atraves da analise os valores despendidos pela empresa para acoes 

no meio ambiente, onde foi possivel obter informagoes dos investimentos, gastos, 

obrigagoes e receitas ambientais em relacao ao ativo total, passivo total e receita total. 

Portanto, a analise de resultados resulta na analise dos documentos disponiveis da CSN 

nos anos de 2008 e 2009, evidenciando as informagoes ambientais no periodo proposto. Os 

dados obtidos nos relatorios ambientais e nas demonstragoes financeiras da CSN foram 

organizadas e tabuladas com o auxilio da fen-amentazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Excel. Esses dados serviram como 

base para calcular os resultados obtidos em forma de graficos. 
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2 R E F E R E N C I A L T E O R I C O 

2.1 Contabilidade: conceitos e objetivos 

De acordo com Sa (1997), a contabilidade nasceu com a civilizagao e foi evoluindo com o 

passar do tempo, portanto, o desenvolvimento das praticas contabeis esta muitas vezes 

relacionado ao grau de desenvolvimento da sociedade, do comercio, das instituigoes. Assim 

o crescimento contabil anda junto com a sociedade, as empresas, as instituigoes e outros 

(IUDICIBUS, 1993). 

Ainda Sa (1998, p.42) diz que a "Contabilidade e a ciencia que estuda os fenomenos 

patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidencias e comportamentos dos mesmos, 

em relagao a eficacia das celulas sociais". 

Portanto, a contabilidade e a ciencia que estuda e pratica, controla e interpretam os fatos 

ocorridos no patrimonio das entidades, mediante o registro, a demonstragao expositiva e a 

revelagao desses fatos, com o fim de oferecer informagoes sobre a composigao do 

patrimonio, suas variagoes e o resultado economico decorrente da gestao da riqueza 

economica (FRANCO, 1999). 

Para Franco (1999, p.21) a contabilidade: 

E a ciencia que estuda os fenomenos ocorridos no patrimonio das 
entidades, mediante o registro, a classificacao, a demonstragao expositiva, 
a analise e a interpretagao desses fatos, com o fim de oferecer informagoes 
e orientagao - necessarias a tomada de decisoes - sobre a composigao do 
patrimonio, suas variagoes e os resultados economicos decorrente da 
gestao da riqueza patrimonial, 

Sobre o objetivo da contabilidade, ludicibus (2004) aponta duas abordagens distintas, a 

primeira e que contabilidade devera fornecer informagoes que deveria atender aos usuarios 

geral, independente de sua natureza, ou ser capaz e responsavel pela apresentagao de 

cadastros de informagoes totalmente diferenciados para cada tipo de usuario. 
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No ambito dos profissionais e usuarios da contabilidade, os objetivos desta quando aplicada 

a uma entidade particularizada sao identificados com a geragao de informagoes, a serem 

utilizadas por determinados usuarios em decisoes que buscam a realizagao de interesses e 

objetivos proprios (IUDICIBUS, 2004). 

Diante desse contexto, observa-se que a profissao do contador sofre mudangas quanto aos 

conteudos, conhecimentos e habilidades necessarias para o desempenho de suas fungoes. 

A informagao gerada adequadamente e evidenciada de forma oportuna e nao enviesada, e 

que gera valor a sociedade, e este deve sempre agir de maneira etica. 

Lisboa (2007, p. 64) diz que: 

A etica profissional, longe de debilitar a posigao social da empresa, 
fortalece-a, no caso do contador que e solicitado a assinar as 
demonstragoes contabeis com omissoes de disclosure, ele nao so deve 
abster-se de assinar referidas demonstragoes, como tambem deve propor 
solugoes alternativas que salvaguardem os interesses da empresa (e seu 
proprio), desde que nao contrarie os principios eticos. 

Portanto, o profissional sofre constantemente pressoes relacionadas a este tipo de agao, 

devendo sempre recusar essas propostas, assim ele estara preservando sua imagem 

perante a sociedade. O profissional contabil deve sempre estar atento a nao cometer 

deslizes no seu exercicio, 

De acordo com Fortes (2002, p. 108): 

Os contabilistas, como classe profissional, caracterizam-se pela natureza e 
homogeneidade do trabalho executado, pelo tipo e caracteristicas do 
conhecimento, habilidades tecnicas e habilitagao legal exigidos para o seu 
exercicio da atividade contabil. Portanto, os profissionais da contabilidade 
representam um grupo especifico com especializagao no conhecimento da 
sua area, sendo uma forga viva na sociedade, vinculada a uma grande 
responsabilidade economica e social, sobretudo na mensuragao, controle e 
gestao do patrimonio das pessoas e entidades. 

Contudo, o contabilista por ser responsavel pelas informagoes geradas pela empresa, 

podera sofrer pressoes, e por isso que seu trabalho devera ser feito de maneira etica e com 

clareza, sem que este coloque em duvida sua integridade. Assim, a maioria dos contabilistas 

que trabalham corretamente esta tornando-se grandes concorrentes no mercado de 

trabalho, pois dessa forma, sua carreira profissional nao estara sendo posta em risco, como 

tambem nao estara trazendo prejuizos futuros para seus clientes. 
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Portanto, o contador e pega fundamental no processo de informacoes empresariais, pois 

sao eles que tern o papel de informar todos os acontecimentos gerados pelas empresas, e 

muitas vezes sao confidentes, conselheiros, administradores e outros. Assim, o contador 

alem de ter que cumprir com sua obrigagao tributaria, tern que estar preparado para 

enfrentar situagoes inesperadas dos seus clientes. 

A Contabilidade engloba varios campos, um deles e a area ambiental, entao, percebe-se 

que a contabilidade pode se tornar ferramenta importante no processo de divulgagao das 

informagoes sociais e ambientais, pois e atraves das empresas que este assunto vem 

tomando forga perante a sociedade, e esta por sua vez, se preocupando mais com o bem-

estar social e as questdes que envolvem o meio ambiente. Deste modo e relevante frisar o 

papel da responsabilidade social e ambiental. 

2.2 Responsabilidade social e ambiental 

Primeiramente, Zarpelon (2006, p. 15) relata de forma clara e simples o conceito de 

Responsabilidade Social: 

Responsabilidade Social e a responsabilidade assumida diante da 
sociedade, em relagao a geragao de empregos, a pagamentos de salaries 
dignos, a arrecadagao correta de carga tributaria, ao aumento da qualidade 
de vida, a assimilagao e transferencia de tecnologia, ou a qualquer outro 
fator que possa agregar beneficio para a gestao e para a sociedade. 

Portanto, a responsabilidade social esta voltada para as questoes relacionadas ao bem 

estar da sociedade, onde as empresas sao consideradas responsaveis quando elas se 

preocupam com as pessoas envolvidas no seu contexto, e tambem procuram desenvolver 

programas e projetos que permitem diminuir os danos causados ao meio ambiente. 

Conforme Reis e Medeiros (2007, p. 32): 

Um comportamento socialmente responsavel por parte da empresa ate 
pode gerar custos financeiros, o que poderia, no curto prazo, representar 
um argumento desfavoravel a responsabilidade social das empresas. Mas, 
em fungao de expectativas da sociedade em relagao as empresas 
cumprirem seu papel social, essa atitude melhora a imagem publica da 
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empresa, que e valorizada junto a sociedade, o que tambem contribui para 
o alcance de seus objetivos de longo prazo, ou seja, ser socialmente 
responsavel, nessa otica, contribui para a melhoria do desempenho 
economico e sustentabilidade nos negocios. 

Partindo dessa premissa, pode-se dizer que com a pratica de Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC), as empresas poderao conduzir seus negocios de tal maneira, que a 

levara a um caminho de grandes conquistas economicas, como tambem estara contribuindo 

para um pais mais sustentavel. A empresa socialmente responsavel e aquela que tern a 

capacidade de suprir as necessidades dos diferentes usuarios, sejam eles acionistas, 

fornecedores, clientes, consumidores e outros. 

Contudo, para Ashley (2002, p. 36) 

A importancia da responsabilidade social dos negocios em relacao aos 

diversos publicos com quern a empresa se relaciona, e, portanto, afeta e por 

eles e afetada, reside no fato de que "o conhecimento das expectativas 

mutuas nessas redes de relacionamento e condicao essencial para a 

sustentacao de uma orientacao estrategica orientada para responsabilidade 

social dos negocios. 

Assim, uma empresa e socio-ambientalmente responsavel quando ela se preocupa em 

respeitar nao so as leis e pagar tributos, mas tambem procuram maneiras adequadas de 

seguranca, saude para seus trabalhadores, como tambem procura desenvolver programas 

que beneficie a sociedade em geral. Percebe-se entao, que as empresas que agem de 

maneira socio - responsavel estao garantindo sua permanencia no mercado de trabalho e 

garantindo sua sobrevivencia a longo prazo. E nesse cenario que surge entao a gestao 

ambiental, que pressupoe que uma empresa consciente e responsavel socio-ambiental, 

pode ser uma solucao para o desenvolvimento sustentavel das empresas (TINOCO; 

KRAEMER, 2006). 

A relagao da responsabilidade social e ambiental com a contabilidade revela assim a funcao 

social que se tern com a sociedade. Nesse respeito, Tinoco e Kraemer (2004, p. 12) "a 

contabilidade [...] e o veiculo adequado para divulgar informagoes sobre o meio ambiente", 

sendo um fator de risco e de grande competitividade. Assim, surge a contabilidade 

ambiental. 
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2.3 Contabilidade Ambiental 

A contabilidade ambiental surge para procurar formas de evidenciacao das informacoes 

sociais, economicas e ambientais das empresas, pois existe uma crescente preocupagao 

por parte da sociedade em analisar as empresas nao so como uma instituicao economica, 

mas tambem como instituicao social e ambiental (DE LUCA, 1998). Portanto atraves da 

contabilidade ambiental, a sociedade em geral podera obter conhecimento sobre estes 

assuntos relacionados ao meio ambiente. 

A contabilidade ambiental foi designada para registrar e gerar relatorios com a finalidade de 

fornecer informacoes das questoes relacionadas com o meio ambiente, como tambem servir 

de parametro no gerenciamento destas informagoes e auxiliar na elaboragao do 

planejamento estrategico nas empresas (PAIVA, 2006). 

De acordo com os literatas, pode-se afirmar que o tema meio ambiente esta inserido num 

contexto amplo, e que sao varias as areas envolvidas nela, portanto o meio ambiente se 

relaciona com desenvolvimento sustentavel, responsabilidade social e outros. 

Desta forma percebe-se a grande importancia da contabilidade ambiental, tanto para as 

organizagoes como para sociedade em geral, pois esta podera contribuir de varias formas 

principalmente para as empresas em geral, pois e atraves dela que se pode verificar e 

divulgar as informagoes ambientais, sociais e economicas destas. 

Dentro desse contexto, Tinoco e Kraemer, (2004, p. 12) diz: 

A Contabilidade provoca beneficios potenciais a industria e a sociedade, 
entre outros: identifica, estima, aloca, administra e reduzem os custos, 
particularmente os ambientais; permite o uso mais eficiente de recursos 
naturais, incluindo a energia e a agua; fornece informagoes para a tomada 
de decisao, melhorando a polltica publica. 

Portanto, em termos contabeis existem varias formas de evidenciagao que uma empresa 

pode apresentar a sociedade, e quanto as questoes ambientais, nao se pode deixar de citar 

o Balango Social, pois nele sao demonstradas as agoes de interagao de entidade com a 

area social, e abrange questoes relacionadas ao meio ambiente, economia, cidadania e 

outros (CARVALHO, 2007). 
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2.3.1 Contabilidade ambiental; contexto historico e conceitos 

Sempre que se fala em meio ambiente, outros assuntos relacionados ao tema tambem entra 

na discussao, responsabilidade social, desenvolvimento sustentavel, poluicao e impacto 

ambiental. 

Dias (2009, p. 3) diz que: 

Durante milhares de anos, o processo de intensificacao da capacidade 
humana de intervir no ambiente natural foi se desenvolvendo de forma 
gradativa e cumulativa, mas durante muito tempo as modificacoes 
provocadas, aparentemente, nao foram significativas se comparada aos 
dias atuais. Ate que ha aproximadamente 8.000 e 10.000 ano houve uma 
primeira grande revolucao cientlfico-tecnologico que provocou enormes 
impactos no ambiente natural devido ao aumento da capacidade produtiva 
humana. 

Foi a partir da decada de 60 que essa tematica passou a ser alvo de preocupagao de 

grande parte da sociedade, pois os recursos naturais estavam se esgotando, e o principal 

causador desta escassez eram as industrias. Apartir dai que a sociedade passou a cobrar 

maneiras urgentes de regularizacao das atividades nocivas ao meio ambiente (ASHLEY, 

2002). 

Entao, as empresas sentiram-se obrigadas a evidenciar suas informagoes ambientais e isso 

foi tomando forga no mercado, onde muitas pessoas por ja terem o conhecimento dos 

prejuizos causados por elas, comegaram a deixar de comprar produtos ou servigos de 

empresas que nao estavam preocupadas com o meio ambiente, e a unica forma de 

conhecer os programas que estas empresas praticavam em beneficio ao meio ambiente e 

atraves dos seus balangos, demonstrativos e outros. 

Em 1990, com a queda do Muro de Berlim, a questao ambiental tornou-se um dos itens 

fundamentals na agenda internacional. Portanto, o numero de paises que contavam com 

organismos ambientais nacionais foram aumentando, o qual na decada de 70, apenas 10 

paises contavam com estes organismos, ja no final desta decada o numero subiu 

consideravelmente, contando com aproximadamente 100 paises. Aumentou tambem o 

numero de Organizagoes Nao Governamentais (ONG's) a participarem destas organizagoes 

para aproximadamente de 2.500 em 1972, para 15.000 em 1981 ( DIAS, 2009). 
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Em 1999, destaca-se a importancia da Polftica Nacional de Educagao Ambiental, trazendo 

como objetivos fundamentals: a necessidade do desenvolvimento de uma compreensao 

integrada do meio ambiente em suas multiplas e complexas relacoes, do estimulo e 

fortalecimento de consciencia critica sobre a problematica ambiental e social; do incentivo a 

participacao individual e coletiva; do fomento e fortalecimento da integracao com a ciencia e 

a tecnologia; autodeterminacao dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro 

da humanidade (TINOCO; KRAEMER, 2004). 

Portanto, a historia da contabilidade vem se evoluindo com o passar dos anos, e nota-se 

que houve um grande avanco neste contexto, permitindo assim que os interessados no 

assunto tivessem mais conhecimentos dos prejuizos ambientais ocasionados pela poluicao, 

tanto pelas organizagoes, como pela sociedade. 

Sobre a contabilidade ambiental, Ribeiro (2005, p. 45) enfatiza que: 

Seu objetivo e identificar, mensurar e esclarecer os eventos e transacoes 
economico-financeiros que estejam relacionados com a protegao, 
preservacao e recuperacao ambiental, ocorridos em um determinado 
periodo, visando a evidenciacao da situacao patrimonial de uma entidade. 

A contabilidade ambiental tornou-se um ramo de conhecimento da atualidade, que se 

preocupou com as questoes relacionadas ao meio ambiente, ou seja, esta voltada para a 

divulgagao das informagoes de natureza ambiental dentro das organizagoes, que poderao 

ser do interesse dos socios, acionistas, investidores em geral, sociedade e outros. 

Segundo Tinoco e Kraemer (2004, p. 32): 

A Contabilidade Ambiental passou a ter status de novo ramo da Ciencia 
Contabil em fevereiro de 1998, com a finalizagao do 'Relatorio Financeiro e 
Contabil sobre o Passivo e Custos Ambientais pelo Grupo de Trabalho 
Intergovernamental das Nagoes Unidas de Especialistas em Padroes 
Internacionais de Contabilidade e Relat6rios (ISAR -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA United National 
Intergovernmental Working Group of Expert on International Standards of 
Accounting and Reporting). 

Diante do exposto, e relevante conhecer as informagoes contidas neste relatorio financeiro 

sobre o patrimonio ambiental. Assim, seguem-se informagoes sobre ativo, passivo e custos 

ambientais. 
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2,3.2 Ativos ambientais 

Um ativo e um recurso controlado pela empresa resultante de eventos passados do qual se 

espera um fluxo de beneficios economicos futuros. Se os gastos ambientais podem ser 

enquadrados nos criterios de reconhecimento de um ativo, devem ser classificados como 

tal. "Os beneficios podem vir atraves da eficiencia ou da seguranga de outros ativos 

pertencentes a empresa, da redugao ou prevencao da contaminacao ambiental, que deveria 

ocorrer com resultado de operacoes futuras ou ainda atraves da conservacao do meio 

ambiente" (TEIXEIRA, 2000 p. 5). 

Portanto, o conceito de ativo, pode ser considerado como todos os bens e direitos 

destinados a atividade de gerenciamento ambiental, podendo estar na forma de capital 

circulante ou capital fixo. 

Hendriksen e Breda (1999) definem ativo ambiental como beneficios futuros economicos, de 

natureza ambiental, futuro e provavel, obtidos ou controlados por uma entidade, em 

consequencia de prevencao, recuperacao, monitoramento e reciclagem. Neste sentido, os 

autores relatam que existem tres caracteristicas essenciais de um ativo ambiental que sao: 

um beneficio futuro provavel, posse, propriedade e ou controle e fator de exclusao. 

A primeira caracteristica refere-se ao direito que a empresa adquire de adicionar ao seu 

patrimonio os futuros beneficios que um determinado ativo, pode gerar, em conjunto ou 

isolado com outros ativos. A segunda caracteristica consiste em que os direitos referentes 

ao ativo devem pertencer ou a um indivfduo ou a uma entidade. A terceira caracteristica 

retrata o fato que uma entidade, ao utilizar a capacidade de geragao de beneficios futuros 

de um ativo, impede que a outra o faga, por este motivo que os bens publicos sao excluidos 

(BRAGA, 2007). 

Portanto, as caracteristicas dos ativos ambientais, se diferem de uma organizagao para 

outra, pois cada empresa possui processos operacionais diferentes, como tambem cada 

empresa tern sua atividade economica distinta de outras. Assim, os bens cuja classificagao 

se der no ativo permanente imobilizado ambiental e ativo permanente diferido ambiental, 

exceto aqueles de vida util inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, cujos valores 

serao excluidos, quando da apuragao do Lucro Real, estao sujeitos a 

depreciagao/amortizagao (TINOCO E KRAEMER, 2004). 
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Os ativos ambientais, conforme Tinoco e Kraemer (2008, p. 181); "sao bens adquiridos pela 

companhia que tern como finalidade controle, preservacao e recuperacao do meio 

ambiente". 

Sao exemplos de ativos ambientais os estoques de insumos, pecas, acessorios 

investimentos em maquinas, equipamentos, ou seja, tudo aquilo utilizado na eliminacao ou 

reducao dos danos ambientais, como tambem os demais utilitarios produzidos na intengao 

de amenizar os danos causados ao meio ambiente. 

Ribeiro (2005) classifica os ativos ambientais considerando os estoques e permanentes. Os 

estoques sao os insumos adicionados ao processo produtivo, utilizados para eliminar, 

reduzir, ou controlar os niveis de emissao de residuos, inclusive materials para a 

recuperagao de danos causados ao meio ambiente. Estes estoques tambem podem ser 

itens que serao consumidos pos-operacao, ou seja, os recursos utilizados para limpeza dos 

locais afetados ou para purificar os residuos produtivos, como exemplo pode citar: a agua, 

os gases, os residuos solidos que serao depostos de alguma forma no meio ambiente. Os 

permanentes estao classificados em imobilizados e diferidos (RIBEIRO, 2005). 

No imobilizado, o meio ambiente segundo Braga (2007. p. 39): 

Classificam-se as maquinas, equipamentos e instalacoes o todo tipo de 
tecnologia adquirida ou desenvolvida para ser utilizada na prevencao, 
monitoramento, recuperacao e reciclagem, permitindo que a execucao do 
processo operacional da companhia gere os menores impactos ambientais 
possiveis, considerando o principio da precaucao. 

O principio da precaucao, diz respeito a prevenir-se de um dano antes que ele ocorra, seja 

ele ambiental ou de outra natureza. 

Os ativos diferidos podem ser classificados como: investimentos em pesquisas e 

desenvolvimento de pesquisas a longo prazo, com o objetivo de evitar problemas que 

podera ocorrer dentro das organizagoes no que se refere ao meio ambiente (RIBEIRO, 

2005). 
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2.3.3 Passivos ambientais 

Normalmente os passivos ambientais sao contingencias formadas em longo periodo, onde 

os administradores das empresas muitas vezes passam despercebidos diante destes 

problemas. Alguns casos podem ser citados como: a posse e o uso de uma mina, uma 

siderurgica, um iago, um rio, mar, ate mesmo o ar que respiramos, todos poderao prejudicar 

de alguma forma o ambiente em que vivemos (TINOCO E KRAEMER, 2008). 

Na opiniao do IBRACON (1996, p.5): 

"O passivo ambiental pode ser conceituado como toda agressao que se 
praticou/pratica contra o meio ambiente e consiste no valor de investimentos 
necessarios para reabilita-lo, bem como muitas e indenizacoes em 
potencial." 

Os passivos ambientais, sao muitas vezes reconhecidos pela sua conotacao negativa, 

devido aos grandes desastres acontecidos nas empresas que agrediram significativamente 

o meio ambiente, com isto estas empresas teve que pagar altas quantias, muitas para 

recuperacao da area danificada e indenizacoes a terceiros que sentiram-se prejudicados 

com o desastre (RIBEIRO E GRATAO, 2000). 

Portanto, nota-se que ha uma grande dificuldade de atribuir valores a estes passivos, pois 

os prejuizos causados ao meio ambiente geralmente nao se pode avaliar, no entanto, o que 

se pode fazer e procurar maneiras de se prevenir. 

Os passivos ambientais, normalmente sao definidos em lei e nao retratam, o valor 

economico do ambiente. Sabe-se que o valor justo de um passivo nunca sera encontrado, 

assim o que podera ser feito e uma estimativa razoavel deste valor, pois sabe-se que os 

passivos dificilmente sao mensuraveis dada a sua subjetividade que esta atrelada aos 

diversos enfoques de cada usuario e aos efeitos sobre o patrimonio ambiental e social 

(BRAGA, 2007). 

Varios exemplos podem ser citados de desastres ambientais acontecidos ao longo dos 

anos. Ribeiro e Gratao (2000, P. 127) citam estes: 

a) os gastos assumidos pela Exxon, no caso do acidente com o petroleiro 
Valdez, no Alaska; b) o caso da Petrobras, na decada de 80, no qual a 
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regiao de Cubatao, no interior do Estado de Sao Paulo, foi seriamente 
afetada pelo vazamento de oleo, que culminou com a explosao de varias 
moradias; e c) mais recente, em Janeiro de 2000, o vazamento nas 
instalacoes da mesma empresa que provocou o derramamento de milhares 
de litros do oleo no mar na Bala da Guanabara, causando a morte de varias 
especies de aves e peixes, alem de afetar seriamente a vida das 
populacoes locais que viviam da atividade pesqueira. 

Neste sentindo, Dalia Maimon (1999) professora de economia da UFRJ, relata as tres 

principals categorias de custos que compoem o passivo ambiental sao: (1) Muitas, taxas e 

impostos a serem pagos em face de inobservancia de requisitos legais; (2) Custos de 

implantagao de procedimentos e tecnologias que possibilitam o atendimento as nao 

conformidades; (3) Dispendios necessarios a recuperagao da area degradada e indenizacao 

a populacao afetada. 

Nos casos em que uma empresa nao tenha conseguido avaliar o valo de um ativo, ela 

devera registrar este fato, em notas explicativas, e no caso de ja ter esse valor definido, ela 

ira registrar este passivo como provisao considerando um passivo contingente, de acordo 

com o enfoque estrutural do passivo (lUDJCIBUS, 2004). 
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Na figura 1, Ferreira (2007, p. 105), demonstra como e dado o reconhecimento de passivos 

ambientais: 

Figura 1- Reconhecimento de passivos ambientais Fonte: Ferreira (2007, p. 105) 

Reconhecimento de Passivos ambientais 
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Se sim 
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1 r 
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3. Reconhecer 

no periodo 

4Ativar 

Na figura 1, mostra que os passivos ambientais devem ser reconhecidos de acordo com a 

consistencia destes, caso positivo reconhecer conforme o esquema sugerido; se nao, 

observar se evidencia ou nao no passivo contigente. 

Assim, as empresas devem tomar atitudes imediatas em relagao aos prejuizos causados 

pelo mau uso do meio-ambiente, como tambem teve que arcar com todo este prejuizo, no 

qual podera afetar qualquer fluxo de disponibilidade, seja qual for o porte da empresa. A 

evidenciacao do passivo ambiental e os custos decorrentes e um fator relevante no 

processo decisorio. 
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2.3.4 Custos ambientais 

A contabilidade ambiental vem cada vez mais deixar de ser uma escolha, passando a ser 

um diferencial competitivo no mercado atual. Neste sentido, Campos (1999, p.55) afirma 

que: 

Identificar o que se vem perdendo ou deixando de ganhar com processos e 
atividades que geram danos ao meio ambiente e que, consequentemente 
acarretam custos desnecessarios a empresa, passara a ser cada vez mais 
uma questao de sobrevivencia a medio e longo prazos. 

Assim, as empresas cada vez mais pressionadas a investir e evidenciar os seus 

investimentos no meio ambiente, tanto pela sociedade como pelo mercado. Dessa forma, 

para uma empresa investir no meio ambiente consequentemente ela acarretara alguns 

custos, mas estes custos poderao no futuro contribuir para a continuidade da empresa. 

A definicao de custos segundo Martins (2003, p. 25) "sao gastos relativos a um bem ou 

servicos utilizados na producao de outro bem ou servico e despesa sao os bens ou servicos 

consumidos direta ou indiretamente para a obtencao de receitas". 

Entao pode-se dizer que os custos estao ligados diretamente ao processo de producao de 

um bem ou servigo, ou seja, quando qualquer empresa pretende produzir ou vender algum 

bem, ela obviamente vai ter gastos. 

Acredita-se que com o custeamento das atividades de natureza ambiental, ficara mais facil 

identificar os custos ambientais, tomando-os mais tangiveis, uma vez que os custos sao 

relativos a atividades realizadas para prevengao e reparacao de danos ambientais (TINOCO 

E KRAEMER, 2008) 

Os custos de qualidade ambiental sao decorrentes da criacao, detecgao, corregao e 

prevencao da degradacao ambiental e podem ser divididos em quatro categorias, conforme 

Hansen e Mowen (2003, p. 49): 

• Custos de Prevencao Ambiental: sao os gastos com as atividades 
que visam a prevenir a producao de residuos que possam vir a ser jogados 
no meio ambiente. Por exemplo: contratagao de mao-de-obra especiaiizada 
na area ambiental, treinamento e conscientizagao de funcionarios e 
substituicao de materials poluentes; 
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• Custos de Detecgao Ambiental: sao os gastos para observar se os 
produtos e processos da empresa estao cumprindo as normas ambientais 
apropriadas. Como exemplo, e possivel citar: verificagao de metodos e 
processos e testes e inspecoes para verificacao de parametros poluidores; 

• Custos de Falhas Ambientais Internas: sao associados a 
eliminacao e gestao de contaminantes gerados no processo de producao, 
mas que ainda nao foram despejados na natureza. Sao exemplos: 
manutencao de equipamento para poluicao e tratamento e descarte de 
residuos; 
• Custos de Falhas Ambientais Externas: sao decorrentes do 
despejamento de residuos no meio ambiente. Podem, ainda, ser divididos 
em custos realizados de falhas externas, que sao os custos criados e pagos 
pela empresa, e os custos nao-realizados de falhas externas, que sao os 
custos sociais. 

Assim, pode-se dizer que a identificagao e mensuragao dos custos ambientais sao de 

grande importancia, quando estes servem de informagao para o gerenciamento dos custos, 

criagao de programas de melhorias e qualidades continuas da empresa e outros fatores que 

possam identificar ou reduzir possiveis custos. 

Os custos ambientais podem ser classificados em diretos ou indiretos, em relagao a cada 

objeto que se queira custear, como tambem podem ter sua abrangencia delimitada na 

empresa ou fora dela. Ferreira (2007, p. 102-103) define estas classificag5es: 

• Diretos - sao aqueles cujos fatos geradores afetam o meio ambiente e 
cujo impacto pode ser diretamente identificado a uma agao poluidora ou 
recuperadora ocorrida numa area ffsica sob a responsabilidade da entidade 
contabil. Exemplo: custos relativos a produgao ou estocagem. 
• Indiretos - sao os fatos geradores que afetam indiretamente o meio 
ambiente cujo impacto nao pode ser diretamente identificado a uma agao 
poluidora ou recuperadora ocorrida na area ffsica de responsabilidade da 
entidade. Exemplo: os relativos ao consumo, caso de aerosois, ou, ainda, 
quanto ao uso de bateria de telefones celulares. 

Portanto, nota-se que os custos diretos sao facilmente identificados e estao relacionados 

com o processo de fabricagao das entidades, enquanto um custo indireto dificilmente sera 

identificado, por esse motivo tambem sera dificil mensurar estes custos indiretos. 

Ainda Ferreira (2007, p. 103), apresenta na figura 2 o reconhecimento dos custos 

ambientais. 
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Figura - 2 - Reconhecimento dos Custos Ambientais 

Reconhecimento dos Custos Ambientais 
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• Amortizar. 

Portanto, os gestores necessitam identificar e alocar os custos ambientais, de forma que 

estes nao venham causar prejuizos para a entidade. A contabilidade ambiental e um 

instrumento que pode auxiliar os gestores neste processo de reconhecimento dos custos 

ambientais, como tambem auxiliar a administracao na tomada de decisoes. 

Se nao. 

• Ativar separadamente; 

• Amortizar. 

2.4 Usuarios da informacao contabil ambiental 
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A contabilidade tern como principal objetivo fornecer informagoes aos diversos usuarios 

sobre o patrimonio das entidades, utilizadas no seu processo de decisao (lUDlBUS E 

MARION, 2002). Contudo, a contabilidade ambiental fornece a estes usuarios informacoes 

que podera servir de subsidios para avaliagao do desempenho das empresas e fornecera 

dados economicos em relagao ao meio ambiente. 

Ribeiro (1992) apresenta que as informagoes ambientais devem contemplar: 

• O comprometimento da empresa com questoes ambientais; 

• O impacto de suas agoes sobre o meio ambiente 

• Os ativos ambientais devem ser evidenciados em notas explicativas 

• Os passivos ambientais devem ser informados em subgrupo especifico 

• Os custos e despesas ambientais devem ser apresentados nas demonstragoes de 

resultados. 

• Quando existir possibilidade identificar passivos contingentes. 

Ja conforme a NBC T 15 (CFC, 2004, p.7) informa que as informagoes a serem divulgadas 

na interagao com o meio ambiente sao: 

• Investimentos e gastos com manutengao nos processos operacionais para a melhoria do 

meio ambiente; 

• Investimentos e gastos com a preservagao e/ou recuperagao de ambientes degradados; 

• Investimentos e gastos com a educagao ambiental para empregados, terceirizados, 

• Autonomos e administradores da entidade; 

• Investimentos e gastos com educagao ambiental para a comunidade; 

• Investimentos e gastos com outros projetos ambientais; 

• Quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais movidos contra a 

entidade; 

• Valor das muitas e das indenizagoes relativas a materia ambiental, determinadas 

administrativa e/ou judicialmente; 

• Passivos e contingencias ambientais. 

Uma empresa que dispoe em seus relatorios estes tipos de informagoes estara 

demonstrando que seus interesses nao estao somente voltados ao desenvolvimento 

economico, mas que esta procurando caminhar rumo a sustentabilidade, como tambem se 

preocupam com o bem estar da sociedade em geral. 
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Braga (2007, p. 40) diz que: 

Os usuarios da informagao contabil buscam, portanto, uma traducao dos 
beneficios e maleficios causados ao meio ambiente, bem como os efeitos 
destes no patrimonio das entidades atraves da expressao monetaria. Cabe, 
portanto, a contabilidade buscar uma traducao do modelo relacional 
empirico apresentado, utilizado na pratica, para o modelo relacional 
numerico. 

Podem ser considerados usuarios das informacoes contabeis diversos grupos de 

interessados, sejam eles proprietaries, gestores, governos, organizagoes nao 

governamentais, entidades de classe ou representantes da sociedade civil organizada. Eles 

tambem podem ser classificados a partir de sua perspectiva sobre a informagao contabil, 

como afirma FERREIRA, (2003): 

• Usuarios internes- que podem ser os proprietaries, socios e 
acionistas, gerentes e demais administradores 

• Usuarios externos - que podem ser aqueles que indiretamente 
procuram investigar, fiscalizar, ou se interessam pelas informagoes 
ambientais que as empresas fornecem. Exemplos podem ser citados: 
Governos e orgaos publicos. Fornecedores, Clientes, Companhias de 
seguro, Concorrentes. 

Assim, percebe-se que e grande o numero de interessados nos demonstratives financeiros 

ambientais das empresas, e este numero vem crescendo cada vez mais, devido a exigencia 

do mercado, as empresas estao procurando maneiras de tornar claro sua responsabilidade 

social e ambiental, mas, no entanto, estes demonstratives elaborados de acordo com a lei 

vigente nao atendem as necessidades destes usuarios, portanto, faz-se necessario o uso de 

demonstratives complementares direcionados as questoes ambientais (BRAGA, 2007). 

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 42) descrevem sete metodos de divulgagao de 

informagao contabil financeira que sao: 

• Formato e disposigao das demonstragoes formais; 

• Terminologia e apresentagoes detalhadas; 

• Informagao entre parenteses; 

• Notas explicativas; 

• Demonstragoes e quadros complementares; 

• Comentarios no parecer de auditoria e 
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• Carta do presidents ou do conselho de administracao. 

Assim, para a contabilidade ambiental, tambem sao aplicadas esses mesmos metodos de 

evidenciacao propostos por Hendriksen e Van Breda (1999). Desta forma, sao necessarios 

demonstrativos e relatorios que tratem especificamente das areas sociais e ambientais. 

2.5 Relatorios sociais e ambientais 

No Brasil, existe um relatorio obrigatorio de divulgagao de questoes sociais e de recursos 

humanos, que e a RAIS (Relagao Anual de Informagoes Sociais), considerada uma das 

primeiras manifestagoes de responsabilidade social das empresas no Brasil, instituida pelo 

Decreto n° 76.900, de 23/12/75 e tern por objetivo: 

• O suprimento as necessidades de controle da atividade trabalhista no Pais, 

• O provimento de dados para a elaboragao de estatisticas do trabalho, 

• A disponibilizagao de informagoes do mercado de trabalho as entidades governamentais. 

Outro relatorio, que vem ganhando espago nos ultimos tempos, e o Balango Social. 

Originalmente instituido na Franga, em 1977, pela empresa Singer, ele comegou com uma 

visao voltada para os recursos humanos, mas foi sendo aprimorado, incorporando a questao 

ambiental, a cidadania e o valor agregado a economia do pais (RIBEIRO, 2005). 

Para Freire (2001, p. 124), o "balango social e um documento publicado anualmente onde 

constam informagoes sobre projetos, beneficios e agoes sociais direcionadas aos 

empregados, investidores, acionistas e a toda comunidade". Assim, o balango social podera 

fornecer informagoes necessarias tanto para as empresas em geral como para a sociedade, 

permitindo que estas possam obter informagoes de cunho social, ambiental ou economica. 

O balango social segundo Tinoco (2008, p. 34) tern por objetivo: 

Ser equitativo e comunicar informagoes que satisfaga a necessidade de 
quern dela precisa. Essa e a missao da contabilidade, como ciencia de 
reportar informagao contabil, financeira, econdmica, social, ffsica, de 
produtividade e de qualidade. 



4 2 

Desta forma, o balango social tern como objetivo principal, informar aos diversos grupos 

sociais, as atividades desenvolvidas por ela no campo social, evidenciando sua participacao 

no processo de evolucao social (REIS E MEDEIROS, 2007). 

Para Freire (2001, p. 126), o balango deve ser simples, como maneira de estimular o maior 

numero de corporagoes, independente do tamanho e setor de atuagao. Sendo assim, o que 

se pretende e que o modelo de balango social seja padrao e que seja adequado para todos 

os tipos de empresas. 

A elaboragao do balango social, segundo Tinoco (2004), deveria ter a ajuda de varios 

departamentos como: recursos humanos, contabilidade, sistema de informagao da empresa. 

Outro ponto levantado por Tinoco (2001, p. 123), que e muito importante, e o fato da 

empresa nao so divulgar o seu Balango Social, mas que tambem haja uma auditoria para 

que se verifique o trabalho dos agentes sociais nas atividades desenvolvidas pelas 

organizagoes e ate mesmo para que os gerentes e controladores das entidades tenham a 

garantia certa de seus investimentos. 

Nao e de hoje que a sociedade em geral passou a exigir das empresas informagoes sobre 

as questoes ambientais, diante disso, surgiu entao o balango ambiental que na visao de 

Herckert (2008), e um documento que demonstra as contas de ativos e passivos ambientais 

naturais, num determinado momento. 

O objetivo do balango ambiental e tornar publicas informagoes para fins de avaliagao de 

desempenho das empresas em geral, ou qualquer fim que venha influenciar o meio 

ambiente, seja ela com ou sem fins lucrativos, assegurando que as contas de ativos e 

passivos ambientais sejam reconhecidas a partir do momento de sua identificagao, e que 

esteja de acordo com os principios fundamentals de contabilidade (RAUPPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

HERCKERT, 2008). 

Kraemer (2007, p. 11/12), citando as Normas e Procedimentos de Auditoria NPA 11 Balango 

e Ecologia do IBRACON, enfatiza a importancia que representam as Demonstragoes 

Contabeis, nao so para os socios, mas tambem para toda a comunidade e propoe que o 

Balango Patrimonial, inclusive as Notas Explicativas, independentemente de serem elas 

publicas ou privadas, sejam publicados com destaque para as questoes ambientais, 

conforme modelo: 
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Quadro 2 - Modelo de Balango Patrimonial adaptado a Contabilidade Ambiental 

ATIVO 
CIRCULANTE PASSIVO 
Circulante Financeiro CIRCULANTE 
Caixa e Bancos Circulante Financeiro 
Clientes Fornecedores 
Estoques Titulos a Pagar 
Circulante Ambiental Circulante Ambiental 
Estoques Fornecedores 

Financiamentos 
REALIZAVEL A LONGO PRAZO 
Longo Prazo Financeiro 
Tftulos a Receber EXIGI'VEL A LONGO PRAZO 
Longo prazo Ambiental Longo Prazo Financeiro 
Estoques Financiamentos 

Longo Prazo Ambiental 
PERMANENTE Financiamentos 
Permanente Financeiro 
Investimentos Financeiros PATRIMONIO LfQUIDO 
Acoes de outras Cias Patrimonio Lfquido Financeiro 
Imobilizado Financeiro Capital Social 
Maquinas e Equipamentos Reservas de Capital 
Veiculos e Acessorios Reservas de Lucros 
(-) Depreciacao Acumulada Lucros (Prejuizos) Acumulados 
Diferido Financeiro Patrimonio Liquido Ambiental 
Despesas de Exerclcios Seguintes Reservas p/ Preservacao do Meio Ambiente 
Permanente Ambiental 
Imobilizado Ambiental 
Maquinas e Equipamentos 
Instalacoes 
(-) Depreciacao Acumulada 
Diferido Ambiental 
Despesas de Exercicios Seguintes 

Fonte: Kraemer (2007, p. 11/12) 

Portanto, o quadro 2 mostra como poderia ser feito um balango das transagoes de natureza 

ambiental, sendo adaptada a um modelo de balango patrimonial, Segundo HERCKERT, 

(2010) o balango e as informagoes foram pensados para os usuarios externos da 

organizagao, mas, sao ferramentas uteis para a tomada de decisao dos empresarios na 

gestao do meio ambiente natural. 

2.6 Gestao ambiental 

Gestao ambiental e um sistema de organizagao, planejamento, responsabilidades, praticas, 

procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar, 
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criticar e manter a politica ambiental nas empresas. Atraves dele que a empresa procura 

eliminar ou minimizar os efeitos negativos provocados no meio ambiente por suas atividades 

(TINOCO E KRAEMER, 2007). 

Assim, a gestao ambiental sofre inumeras modificacoes, inovando suas estruturas, e se 

adequando a realidade de cada tipo de empresa. Esse processo deve assegurar que as 

decisoes tomadas pelos administradores alcancem a realizacao da missao da entidade, e 

consequentemente, garanta sua continuidade (BRAGA, 2007). 

Ha diversas razoes para que uma empresa adote este sistema e um deles refere-se ao 

aumento da responsabilidade social, pois foi a partir da conscientizacao da sociedade, que 

fez com que os empresarios tomassem iniciativa de implementar este sistema (DIAS, 2009). 

Um sistema de gestao ambiental pode trazer varias vantagens competitivas no mercado de 

trabalho para as empresas, entre algumas podemos citar as seguintes: 

• Com o cumprimento das exigencias normativas, ha melhora no 
desempenho ambiental de uma empresa, abrindo-se a possibilidade de 
maior insercao num mercado cada vez mais exigente em termos ecologicos, 
com a melhoria da imagem junto aos clientes e a comunidade; 

• Adotando umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA design do produto de acordo com as exigencias 
ambientais, e possivel torna-lo mais flexfvel do ponto de vista de instalacao 
e operacao, com um custo menor e uma vida util maior; 

• Com a reducao do consumo de recursos energeticos, ocorre a 
melhoria na gestao ambiental, com a consequente reducao nos custos de 
producao; 

• Com a otimizacao das tecnicas de producao, pode ocorrer melhoria 
na capacidade de inovacao da empresa, reducao das etapas de processo 
produtivo, acelerando o tempo de entrega do produto e minimizando o 
impacto ambiental do processo; 

• Com a otimizacao do uso do espaco nos meios de transporte, ha 
reducao nesse tipo de gasto com a consequente diminuicao do consumo de 
gasolina, o que diminui a quantidade de gases no meio ambiente (Dias, 
2009, p. 275) 

Contudo, acredita-se que as empresas que adotarem o (SGA Sistema de Gesta Ambiental), 

e implantarem programas e projetos de preservacao e conservacao do meio natural, 

poderao nao somente obter vantagens competitivas como tambem poderao reduzir seus 

custos e futuramente obter lucratividade. 
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Donaire (1999, p.59) mostra os beneficios gerados para uma entidade que adota um 

sistema de gestao ambiental. Estes beneficios caracterizam-se em economicos ou 

estrategicos, como mostra no quadro 3: 

Quadro 3: Beneficios gerados para uma entidade que adota um sistema de gestao ambiental 

Beneficios economicos 

• Economia de custos 

• Incremento de receitas 

Beneficios estrategicos 

• Melhoria da imagem institucional 

• Renovacao do portfolio de produtos 

• Aumento da produtividade 

• Alto comprometimento do pessoal 

• Melhoria nas relacoes de trabalho 

• Melhoria e criatividade para nossos desafios 

• Melhoria das relacoes com orgaos govemamentais, 

comunidade e grupos ambientalistas 

• Acesso mais rapido ao mercado externo 

• Melhor adequacao aos padroes ambientais 

Fonte: Donaire (1999, p.59) 

De acordo com o quadro 3, pode ser verificado que os beneficios trazidos para uma 

entidade que adota o SGA (Sistema de Gestao Ambiental) sao muitos, e que estes podera 

contribuir de maneira eficaz no crescimento e desenvolvimentos das entidades, como 

tambem podera obter uma maior vantagem competitiva no mercado de trabalho, pois ira 

melhorar sua imagem perante a sociedade, e isso ja esta a cada dia sendo mais concreto 

devido ao aumento da consciencia ambiental dos consumidores (DIAS, 2009). 

Portanto, nota-se que a gestao ambiental tern importante papel na determinacao do estilo do 

desenvolvimento das regioes ou nagoes, a tambem ela podera afetar no presente e no 

futuro a qualidade de vida da populacao em geral em seus diversos segmentos. 

Segundo pesquisas realizadas, a gestao ambiental, podera afetar a imagem da empresa 

para fins institucionais, e estao se constituindo cada vez mais como prioridades em suas 

etapas futuras de gestao empresarial e de investimentos financeiros nas empresas 

brasileiras (MAIMON, 1996). Um exemplo de empresa que provocou grande desastre 

ecologico no Brasil foi a Petrobras, empresa petrolifera, que depois do acontecido, preveem 

mudangas de estrategicas e de sua alta administragao, visando torna-ia uma empresa de 

excelencia em gestao ambiental integrada. 
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Dias (2009, p.89) afirma que a gestao ambiental do ponto de vista empresarial e a 

"expressao utilizada para se denominar a gestao empresarial que se orienta para evitar, na 

medida do possivel, problemas para o meio ambiente". Este processo esta vinculado as 

normas que sao elaboradas pelas instituigoes publicas (prefeituras, governos estaduais e 

federals) sobre o meio ambiente. 

2.7 Normas ambientais 

Segundo a Universidade Federal do Piaui (UFPI, 2010), no que concernem as normas 

ambientais, a Associacao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) e o orgao responsavel pela 

normalizacao tecnica no pais, fornecendo a base necessaria ao desenvolvimento 

tecnologico brasileiro. Ela e a representante no Brasil nas seguintes entidades 

internacionais:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA International Organization for Standardization (ISO), International 

Electrotechnical Comission flEC); e das entidades de normalizacao regional Comissao 

Panamericana de Normas Tecnicas (COPANT) e a Associacao Mercosul de Normalizacao 

(AMN). 

Foi criada pela organizagao Internacional a ISO 14.000, que trata das questoes do Sistema 

de Gestao Ambiental (SGA), a avaliagao do desempenho ambiental, a rotulagem ambiental 

e analise do ciclo de vida. Seu objetivo e publicar documentos que estabelegam praticas 

internacionais aceitas. Esses documentos sao geralmente Normas Internacionais que 

estabelecem regras a serem seguidas. No Brasil o representante da ISO e a Associagao 

Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) tambem conhecida pelo governo brasileiro como 

Forum Nacional de Normatizagao (DIAS, 2009). 

Segundo Valle (1995) a serie ISO 14.000, pode trazer varios beneficios apos sua 

implantagao paras as empresas, pois ela estara a frente de seus concorrentes 

irresponsaveis no mercado de trabalho, e dessa forma, passara para os consumidores uma 

imagem positiva, e isto consequentemente aurnentara sua venda, obtendo maiores lucros. 

Na Constituigao Federal Art. 225 pode ser observado os direitos ambientais e a 

aplicabilidade da lei, e nos paragrafos 2°, 4° e 6°, sao distinguindo a maneira que deveriam 

ser exercidos os direitos e obrigagoes: 
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Art. 225. Todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder publico e a coletividade o dever de defende-lo e 
preserva-lo para as presentes e futuras geracoes. 
§ 2° Aquele que explorar recursos minerals fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solucao tecnica exigida pelo orgao 
publico competente, na forma da lei. 

§ 4° A Floresta Amazonica brasileira, a Mata Atlantica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira sao patrimonio nacional, e sua 
utilizacao far-se-a, na forma da lei, dentro de condicoes que assegurem a 
preservacao do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais. 

§ 6° As usinas que operem com reator nuclear deverao ter sua localizagao 
definida em lei federal, sem o que nao poderao ser instaladas. 

Portanto, nota-se que ja faz algum tempo que as normas ambientais sao discutidas, e que ja 

existem leis que tratam das questoes ambientais e questoes relacionadas a elas. Outra 

norma que trata das questoes ambientais e a ISO 9.000, que trata-se de um Sistema de 

Gestao de Qualidade. 

Miranda (1994, p. 5) relata que: 

A ma qualidade dos processos de pesquisa e avaliacao das necessidades e 
dos desejos dos consumidores; a ma interpretacao dessas necessidades 
em termos de especificacoes para projetos; a inadequada documentacao 
dos projetos; as consequent.es distorcoes no planejamento de processos; e 
a ausencia de informagao precisa para os fornecedores e para a 
manufatura, por precario entrosamento Producao / Marketing / Vendas. 

Percebe-se entao, que os consumidores estao exigindo boa qualidade nos produtos e isso 

muitas vezes pode ser direcionado a questao da preservacao do meio ambiente, onde os 

produtos sao fabricados por empresas que nao degradam o meio ambiente e tern atitudes 

de responsabilidade socio-ambiental. Assim, cada vez mais as empresas necessitam estar 

dentro do padrao de das normas internacionais. 

2.8 Indicadores ambientais 

Segundo Almeida (2010, p. 52), 

http://consequent.es
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A partir da combinacao de variaveis das demonstragoes contabeis, pode-se 
obter indicadores que representem algum dado relevante, quebrando a 
estatica das referidas pecas, a eonstrugao de indicadores de desempenho e 
necessario para ir alem das informacoes evidenciadas nos demonstratives 
no momento de uma analise. 

Paiva (2006) elenca uma serie de indicadores verdes elaborados a partir da combinagao dos 

dados extraidos das demonstragoes contabeis, conforme quadro 4. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I - N J J XCE 

Quadro 4: Indicadores de desempenho verde zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F O R M L L A C A Q R E L A C A O C A S U A L R E F L E X O 

I n v e s t i m e n t o s a m b i e n t a i s  

ze n i : s 

I n v e s t i m e n t o s  e m 

p r e v e n c a o 

A n vets t o t a l s  

I n ch ca a p r o p o r c a o e n t r e 

a fcvo szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MnlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'i~:r.:-.:: a d e u s n c o s 

n o p e r i o d o e o s a n v o s t o t a l s 

d . i e m p r e s a 

R e f i e t e o p o s i r s o n a r n e n t o d . i 

e m p r e s s t r e a t e s e p e s t a o 

a n i b i e n t a l . d e f o r m a  a m y l a 

I n v e s t i m e n t o s  a m b i e n t a i s 

o p e r a c i o n a i s . 

I n v e s t i m e n t o s . e r e 

p r e ' . ' e u ca o 

A t i v o i m o b i l i z a d o 

P .eve ia a  e v o h t p a o  d o s 

i n v e s o m e u t o s  e m  p r e ve i s c a o 

e r a r e l a c a o  a s e u  p a r t u i e  

fe bril. 

D e m o n f f l a a p r e o c u p a c a o 

c o m a q u a l i d a d e d o s e n 

p a r q u e  f a b r i ! . 

D i m i i s i i c a ©  d o p a t r i r a 6 . n i o 

d o s a -c s o n i s t a s  e m  

d e c o r r e n c i a d e  f a t e i e s 

a m b s e n r a i s . 

_ T e r d a s  a m b i e n t a i s _  

P a t r i m o n i o l i q u i d o  

M o s t r a o p e r c e n t a l d e s e n 

p a t r n n o m o  q u e  e s t a  s e n d o 

d i m i m i i d o  e m  f u n c a o  d e 

p e r d a s a m b i e n t a i s . . 

R e f l e t e o g r a u  d e c n i d a d o  com 

as o p e r a c o e s . a s s i m c o m ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o  

r e f l e x o  d i r e t o n a a i t e r a c a o  d o 

p a t r i i n o m o . 

P e r d a s  a m b i e n t a i s d a 

e m p r e sa. 

P e r d a s a m b i e n t a i s 

A t i v o t o t a l 

R e l a e s o n a o q u a n t o . e m 

t e r m o s p e r c e n m a i . . a s  

p e r d a s  s i g n i f i c a r a n j s o b r e os 

b e n s e o s d i r e i t o s q u e a 

e m p r e s a . d i s p i u i h a a o 

p e r i o d o . 

R e  H e r e  o  gr a xi d e 

c o n s e i e n t i z a c a o  . m e d i a n t e 

d e s a s t r e  a m b i e n t a l . 

Cu s t o s a m b i e n t a i s  

o p e r a c i o n a i s . 

C u s t o s  a i n b i e n t a i s _  

R e c e i t a s  o p e r a c i o n a i s 

I n d i r a o q u a n t o o s c u s t o s 

a m b i e n t a i s a p r o p n a d o szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1:0  

p e r i o d o r e p r e s e a t a m as 

r e ce i t a s o p e r a c i o n a i s . 

D e m o n s t r a  m v e s t i m e n t o d a 

e m p r e s a n a  q u a l i d a d e 

a m b i e n t a l d e s en s p r o d u t o s e 

c o m o a r e f e r i d s r e l a c a o  p o d e 

a fe t a r s e n r e s i t l t a d o . 

R e v e l s a r e l a c a o e n t r e a 

c o n s c i e n t i z a c a o a m b i e n t a l d a 

e m p r e s a e su a s a t i v i d a d e s d e 

c o m e i c i a l i z a c a o . 

D e s p e s a s a m b i e n t a i s . e a s 

o p e r a t e s . 

D e s p e s a s a m b i e n t a i s  

R e c e i t a s o p e r a c i o n a i s 

D e n i o n s t r a o q u a n t o f o i 

e o n s u m i d o  d e d e s p e s a s . 

f a v o r e c e t i d o 0  m e i o 

a m b i e n t e n a  g e r a g a o ele 

r e ce i t a s o p e r a c i o n a i s 

P r e v e n c a o e v a l o r 

a d i c i o n a d o g e r a d o 

Ga s t o s t o t a l s c o m 

p r e v e n c a o 

V a l o r a d i c i o n a d o t o t a l 

R e l a c i o n a o s ga s t o s e m 

p r e v e n c a o c o m o v a l o r 

a d i c i o n a d o t o t a l . 

R e i l e t e c o m a e m p r e s a q u e 

e s t a a d n i i r t i s t r a n d o s eu s ga s t o s 

n a p r e v e n c a o d e p r o b l e m a s . 

a m b i e n t a i s  fa ce a o v a l o r 

a d i c i o n a d o p o r su a s 

o p e r a c o e s 

R e m e d i a c S o e p r e v e n c a o . G a s t o s c o m 

r e m e d i a c a o  

I n d i c a  a r e l a c a o e n t r e  

r e r n e d i a c a o e  p r e v e n c a o  

R e v e l a a p o s n i r a d a e m p r e s a 

e m s u a r e l a c a o c o m m e i o 

a m b i e n t e . 

Fonte: Adaptado de Paiva (2006) 

A utilizagao de indicadores ambientais por empresas permite que sejam evidenciados, 

analisados e comparados os riscos e rentabilidade de cada investimento, possibilitando 

gerar informagoes fundamentals para o controle e qualidade ambiental, evitando a 

existencia de prejuizos futuros. (RIBEIRO E LISBOA, 1992). 

Sendo assim, os indicadores sao ferramentas indispensaveis para a gestao empresarial, 

uma vez que o entendimento dos problemas ambientais ocorridos no periodo sao 



4 9 

simplificados por meio da objetividade das informagoes constantes no balango ambiental da 

empresa. 

De acordo com os indicadores verdes descritos no quadro 4, verifica-se que o desempenho 

ambiental por meio de variaveis como custos de prevengao e detecgao podem ser 

relacionados com o total dos gastos de uma entidade, revelando a postura da empresa com 

relagao ao meio ambiente. A mesma contrapartida se utiliza com relagao aos investimentos 

e o ativo total. Assim, para o alcance de um dos objetivos especificos propostos, podem-se 

tomar como base estes indicadores para propor outros de acordo com os dados coletados. 
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3 ANALISE DOS RESULTADOS 

Apos apresentacao de alguns conceitos do tenia em tela, se fez necessario a construcao de 

um marco teorico que serviu de base para a realizacao desta pesquisa. Neste sentido, 

buscou-se a analisar os dados obtidos atraves das DemonstracSes Financeiras e Relatorio 

Anual de 2008 e 2009 para o alcance dos objetivos propostos. Neste capitulo foi 

apresentado um breve historico da CSN e a analise dos dados desta pesquisa. 

3.1 - Caracterizacao da empresa estudada 

A Companhia Siderurgica Nacional - CSN, empresa anteriormente estatal, foi fundada em 9 

de abril de 1941 e passou a operacionalizar a partir de 1° de outubro de 1946. Teve papel 

fundamental para a industrializacao brasileira, por ter sido a pioneira na produgao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ago 

piano no Brasil. O seu ago viabilizou a implantacao das primeiras industrias nacionais, 

nucleo do atual parque fabril brasileiro. Foi privatizada em 1993, com uma capacidade de 

produgao anual de 5,6 milhoes de toneladas e cerca de dezesseis mil empregados, 

concentrando suas atividades em siderurgia, mineracao e infra-estrutura (CSN, 2010). 

Conforme a CSN (2010) esta estabelece uma estrategia integrada e alinhada ao negocio 

principal, ocupando posicao de lideranga no setor siderurgico brasileiro. Em 2001 adquiriu 

os ativos da Heartland Steel, constituindo a CSN LLC, nos Estados Unidos, iniciando o 

processo de intemacionalizacao da empresa. 

Nos dias atuais a CSN conta com uma usina siderurgica integrada, cinco unidades 

industriais, com duas no exterior (Estados Unidos e Portugal). Alem destas, pode-se citar 

tambem as minas de minerio de ferro, calcario e dolomita. Assim, pode-se afirmar que a 

mesma se destaca pela forte distribuicao de acos pianos e ainda tern participagoes em 

terminals portuarios, estradas de ferro e em duas usinas hidreletricas (CSN, 2010). 

A CSN (2010) atua com tecnologias de ponta, proporcionando um ambiente de trabalho 

seguro e saudavel, onde sao empregados sistemas de gerenciamento da qualidade e meio 
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ambiente (certificados pelas normas ISO 9001 e ISO 14001). Foram implementadas 

politicas de recursos humanos, atuagao social permanente, e politica de etica e 

transparencia, que sao valores presentes na cultura organizacional. Vale salientar que foi 

criado um Codigo de Etica elaborado com a participagao dos empregados. 

Segundo a CSN (2010), a mesma publica anualmente os seus Demonstratives Financeiros, 

inclusive Relatorio Anual com informacoes ambientais, assegurando ampla divulgagao das 

diretrizes e realizacoes alcancadas, que vai ao encontro dos seus objetivos de atuar de 

forma socialmente responsavel. 

Esta pesquisa trata das informagoes ambientais desta empresa. Por esta razao, seguem-se 

informagoes sobre a gestao ambiental, contabilidade ambiental e indicadores de 

desempenho ambiental da CSN. 

3.2 - Gestao Ambiental 

A CSN conta com Certificagao Ambiental expedida pela norma ISO 14.001:2004 em suas 

principals unidades produtivas, mas ainda em algumas unidades nao adquiriu esta norma, 

gerando uma expectativa de que brevemente obtenha a referida certificagao (RELATORIO 

ANUAL DA CSN, 2008). 

Segundo o Relatorio Anual da CSN (2008), esta empresa utiliza um Sistema de Gestao 

Ambiental, composto por um conjunto de normas e regras gerais de cunho corporativo, 

sendo utilizado de acordo com as especificidades de cada unidade produtiva da Companhia. 

Apoiado em seis pilares ele reflete a politica ambiental da CSN, que e: 

1. Suporte ao negocio; 

2. Empresa transparente; 

3. Melhoria continua; 

4. Prevengao de poluigao; 

5. Respeito a legislagao ambiental; e, 

6. Equacionamento de nao-eonformidades. 
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Esses principios - que formam o acrostico SEMPRE - orientam os objetivos e as metas de 

cada unidade, seus programas e pianos de acoes preventivas e corretivas, alem dos 

monitoramentos, das verificagoes e das auditorias que garantem a eficiencia e a melhoria 

continua do sistema (RELATORIO ANUAL DA CSN, 2008). 

3.3 Indicadores de desempenho ambiental da CSN 

Visando atingir o objetivo geral da pesquisa, buscou-se nos Demonstratives Financeiros da 

CSN dos anos de 2008 e 2009 (em anexo), sua composigao patrimonial para verificar a sua 

devida evidenciagao. 

Com relagao a transparencia das informagoes ambientais nos demonstratives financeiros, 

pode-se verificar: 

• Nas notas explicativas das demonstragoes financeiras nao se explica o que foi 

investimento no meio ambiente. Ja no seu Relatorio Ambiental (2009) explica que apesar 

da crise que assolou a economia mundial em 2009, a CSN investiu R$ 289 milhoes em 

agoes para o meio ambiente (capital e custeio), montante inferior aos R$ 331 milhoes 

destinados no ano anterior. 

• Segundo as notas explicativas de 2009, no que cerne os passivos ambientais, dos anos 

de 2008 e 2009, em 31 de dezembro de 2009, a Companhia mantinha provisao no 

montante de R$ 116.309.000,00 (R$ 71.361.000,00 em 2008) para aplicagao em gastos 

relativos a servigos para investigagao e recuperagao ambiental de potenciais areas 

contaminadas em estabelecimentos da Companhia nos Estados do Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Santa Catarina. Estas mesmas informagoes sao evidenciadas tambem no 

Balango Patrimonial, em conta propria (Contingencias Ambientais - Passivo Nao 

Circulante - Passivo Exigivel a Longo Prazo) e no Relatorio Ambiental. 

• No que tange o patrimonio ambiental, seus demonstrativos e notas explicativas nao 

evidenciam o meio ambiente. Ja no seu Relatorio Ambiental (2009) descreve que os 

aportes de capital em meio ambiente aumentaram 27%, totalizando R$ 194,6 milhoes 

entre 2008 e 2009. 
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• Nas notas explicativas das Demonstragoes Financeiras nao descreve seus rendimentos 

ambientais, todavia no Relatorio Ambiental (2008 e 2009) descreve que o total faturado 

em 2008 foi de R$ 297,5 milhoes e em 2009 foi de R$ 206,3 milhoes referente a venda 

do Piche Anodico, co-produto formado a partir dos gases de coqueria que e utilizado 

como materia-prima na producao de aluminio. 

Observando esses fatores, verifica-se que nas demonstragoes financeiras e suas 

respectivas notas explicativas nao evidenciam o patrimonio ambiental. Todavia ha muitas 

informagoes a respeito no seu Relatorio Anual. Neste sentido, esta pesquisa buscou estudar 

o uso de indicadores de desempenho ambiental como forma de evidenciar as informagoes 

necessarias para o controle da qualidade ambiental. 

Conforme apresentado no quadro 4 (p. 42), que evidencia os indicadores verdes, buscou-se 

verificar indicadores ambientais para atingir os objetivos propostos desta pesquisa, segundo 

os dados coletados. 

3.3.1 Investimentos Ambientais Totais 

Nesta variavel, que representa o montante de apiicacdes em Ativos Ambientais da empresa 

em relacao ao total do Ativo, dentro do periodo analisado, a CSN investiu em 2008 1,05% 

de seu ativo total em acoes para o meio ambiente, enquanto que no ano de 2009, foi apenas 

0,99%, onde se observa uma leve diminuicao. 

Grafico 1 - investimentos ambientais totais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte - Elaboragao Propria (2010) 
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de 2009, em relacao a 2008, em 5,71%. Isto significa que a empresa praticamente manteve 

o nivel de investimentos de um ano para o outro. 

3.3.2 Obrigagoes Ambientais 

Este indicador permite que se faga uma comparagao do valor das obrigagoes ambientais em 

relagao ao passivo total. Segundo grafico 2, a CSN no ano de 2008 tinha uma provisao em 

seu passivo para obrigagoes com o meio ambiente de aproximado em 0,29% de seu passivo 

total e no ano de 2009 em 0,49%. 

Grafico 2 - obrigagoes ambientais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Elaboragao Prbpria (2010) 

Por este grafico 2, estas provisoes mostram um ligeiro aumento de um ano para o outro, 

demonstrando a preocupagao da empresa em provisionar recursos suficientes para eventual 

cumprimento de obrigagoes relativas ao meio ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E s t 3 SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in foim 3^o©s s3o 3wicl©ncf€i€i<is no O^l^n^o f^strimonisl, 0 m con f0  propria 

(Contingencias Ambientais - Passivo N§o Circulante - Passivo Exigivel a Longo Prazo) e no 

Relatorio Ambiental. 

O Relatorio Ambiental (2009) afirma que essas informagoes sao obrigagoes estabelecidas 

por meio de instrumento administrative ou judicial, bem como riscos para quitar custos de 

remediacao, indenizagoes, sangoes ou compensagoes pecuniarias. 
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3.3.3 Patrimonio Liquido Ambiental 

Esta variavel permite analisar os gastos da empresa em meio ambiente em relacao ao 

Patrimonio Liquido e que no periodo estudado, verrfica-se no grafico 3, um montante de 

provisao para gastos com o meio ambiente no percentual de 2,11% em relacao ao 

patrimonio liquido de 2009 e em 2008 de 1,07% em relacao ao patrimonio liquido do referido 

ano. 

Grafico 3 — contingencias ambientais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: ElaboragSo Pr6pria (2010) 

Podemos observar no grafico 3, que ocorreu um aumento de 97,2% nas provisoes de um 

ano para outro, ou seja, praticamente as contingencias ambientais dobraram de 2008 para 

2009. 

3.3.4 Receitas Ambientais 

Tambem este indicador permite analisar as receitas ambientais pela receita total da 

empresa em cada ano, onde se obteve o resultado de que a CSN nos anos de 2008 e 2009 

(grafico 4) proporcionou uma receita ambiental equivalente a 1,66% e 1,47% 

respectivamente em suas atividades em relacao a sua receita total dos periodos 

anteriormente informados. 
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Grafico 4 - Receitas ambientais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Elaboracao Propria 

Conforme grafico 4, verifica-se que houve uma diminuicao da receita de 2009 em relacao a 

2008 de 11,45%. E s s a s receitas ambientais sao efetivamente da comercializacao de um 

produto utilizado como materia prima na fabricacao do aluminio que e o piche anodico. 
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4 C O N S I D E R A Q O E S FINAIS 

O objetivo principal deste trabalho foi verificar a transparencia nas informagoes ambientais 

fornecidas pela Companhia Siderurgica Nacional (CSN) nos demonstratives financeiros nos 

anos de 2008 e 2009. O estudo baseou-se no conhecimento de literaturas existentes sobre 

o assunto, como tambem no site da CSN, especificamente nas demonstragoes financeiras, 

notas explicativas e relatorios anuais, onde foram analisados os dados por indicadores 

ambientais (indicadores verdes) adaptados. 

Conforme informagoes coletadas, os ativos e passivos ambientais do periodo de 2008 e 

2009 decorrem de investimentos de capital e custeio e aplicagao em gastos relativos a 

servigos para investigagao e recuperagao ambiental de potenciais, descritas nos Relatorios 

Anuais e Notas Explicativas. 

Foram verificados indicadores ambientais adaptados que podem ser utilizados na empresa. 

Devido as limitagoes nas informagoes ambientais nos demonstratives financeiros, foram 

estudados os seguintes indicadores: Investimentos Ambientais Totais, Obrigagoes 

Ambientais, Patrimonio Liquido Ambiental e Receitas Ambientais. 

Por meio destes, verificou-se um expressivo aumento em investimentos em agoes 

ambientais e preocupagao em provisionar recursos suficientes para eventual cumprimento 

de obrigagoes relativas ao meio ambiente, em especial nas contingencias ambientais, que 

dobraram de ano para o outro. Percebeu-se tambem uma redugao na receita ambiental 

referente a comercializagao do piche anodico. Com base no estudo desses indicadores, 

percebeu-se que houve interagao entre as agoes ambientais descritas pela CSN, com seus 

gastos e investimentos descritos nos seus demonstratives. 

Por meio de analise das demonstragoes financeiras da CSN, verificou-se que a mesma 

embora divulgue em seus relatorios anuais diversas atividades relacionadas ao meio 

ambiente como recuperagao de areas degradadas, prevengao de contaminagao, custos de 

remediagao e cumprimento de obrigagoes ambientais como sangoes, indenizagoes ou 

compensagoes pecuniarias, esta nao evidencia em seu Balango Patrimonial, os ativos e 

passivos ambientais, com excegao no patrimonio liquido onde consta provisao de 

contingencia ambiental, ou seja, nao ha uma transparencia nessas informagoes ao se 

comparar com seu relatorio anual. 
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Tambem, nas Demonstragoes de Resultado do Exercicio nao sao divulgados claramente os 

investimentos e custos ambientais, dificultando assim analisar indicadores mais precisos. 

Mesmo com esta limitacao, utilizaram-se alguns indicadores ambientais como: investimentos 

ambientais com relagao ao total de seus investimentos, obrigagoes ambientais com relagao 

ao total de suas dividas e o patrimonio ambiental, que demonstraram valores nao muito 

expressivos com relagao ao total das suas origens e aplicagoes de recursos. 

Nas Notas Explicativas, a CSN relata varias aplicagoes de recursos, custos e receitas na 

area ambiental, como tambem nos relatorios anuais divulgados, especialmente no Relatorio 

Ambiental, o que deveria ser tambem mensurado nas suas demonstragoes financeiras. 

Este estudo permitiu uma compreensao do funcionamento de uma organizagao em relagao 

ao contexto ambiental na qual esta inserida, para estabelecer uma tipologia de organizagoes 

com base na analise das caracteristicas que apresentam em fungao de seu setor 

economico. 

Os objetivos propostos para a pesquisa foram alcangados, sendo verificado que a 

Companhia Siderurgica Nacional (CSN) nao divulga com transparencia os seus fatos 

contabeis ambientais, nao deixando transparentes essas informagoes. 

Portanto, para a obtengao de uma maior transparencia nas informagoes ambientais, sugere-

se que a Companhia Siderurgica Nacional - CSN divulgue em seus balangos patrimoniais 

conforme o quadro 2 (p. 37) deste trabalho, evidenciando os seus ativos e passivos 

ambientais. 

Recomenda-se ainda para futuras pesquisas, a utilizagao de indicadores verdes para uma 

melhor compreensao das aplicagoes e custos ambientais da empresa num periodo de cinco 

anos. 
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BALANCOS PATRIMONIAIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008 
[EM MILHARES DE REAIS) 

ATIVO 

Nota Consolidado Controladora 

Expticativa 2009 2008 2009 2008 

Circulante 

Disponivel 7 142.045 232.065 31.023 68.753 

Contas a receber controladas 6 13.798 '•'3.583 1.031.593 1.144.854 

Contas receber terceiros 8 1.172.517 1.012.974 388.842 418.391 

Titulos e valores mobiliarios 7 7.944.697 8.992.048 2.841.896 1.200.793 

Estoques 9 2.588.946 3.622.775 1.955.541 2.664.8o2 

IR/CSLL a ccmpensar 438.483 128.055 366.928 26.999 

IR/CSLL diferidos 10 749.272 739.227 522.391 610.027 

•ividendos proposlos a receber 42.890 369.981 305.391 

Instnjmentos financeiroszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA equity Swap 2.473.976 

Outros 518.836 1.011.107 245.192 158.600 

13.568.594 18.328.700 7.753.387 6.598.670 

Nao Circulante 

Realizavel a longo prazo 

IR/CSLL diferidos 10 1.112.299 753.831 377.153 620.120 

Outros tributos 236.852 302.831 153.578 189.401 

Creditos com controladas 479.120 1.201.162 404.841 

•epositos judiciais 1.214.670 740.341 1.197.136 722.165 

Titulos e valores a receber 212.486 376.374 27.139 90.711 

Titulos e valores mobiliarios 23.370 

•espesas antecipadas 105.921 125.011 17.390 29.283 

Outros 278.814 192.414 162.717 28.396 

3.640.162 2.514,172 3.136.275 2.084.917 

Permanente 

Investimentos 321.889 1.512 14.029.455 19.581.327 

Investimentos err controladas 11 14.029.424 19.581.296 

Outros investimentos 11 321.889 1.512 31 31 

Imobilizado 12 11.145.530 10.083.777 7.418.185 6.887.348 

Intangivel 13 457.580 526.796 88zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.504 36.049 

Diferido 14 33.469 42.482 28.514 34.531 

11.958.468 10.654.567 21.564.748 26.539.255 

Total do ativo nao circulante 15.598.630 13.168.739 24.701.023 28.624.172 

TOTAL 0 0 ATIVO 29.167.224 31.497.439 32.454.410 35.222.842 

As notas explicativas sao parte integrante destas demonstracoes financeiras 
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PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y 

Man Consolidado Controladora 

Explicativa 2009 2008 2009 2008 

Circulante 

Fornecedores 504.223 1.939.205 337.444 1. 669.447 

Emprestimos e fmanciamentos 15 1.160.407 2.9:6.759 1.679.464 2.683.841 

Debentures 15 e 16 30.659 44.428 21.592 33.947 

Contas a pagar - empresas controladas 74.691 36.261 200.152 109.911 

Salarios e contr ibutes sociais 134.190 117.°94 89.685 75.649 

Tributos a recolher 336.804 333.811 89.880 54.716 

Tributos parcelados 20 582.190 249.930 547.292 229.471 

Provisao fundo de pensao 57.158 54.818 57.158 54.818 

Dividendos propostos e JCP a pagar 23 1.562.085 1.790.642 1.56'.713 1.769.348 

Passivos contmgentes liquidos de depositos judiciais 21 83.462 91.710 75.423 84.650 

Instrumentos financeiroszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA equity Swap 18 1.596.394 

Outros 602.327 461.276 448.855 306.549 

5.128.196 9.633.228 5.108.658 7.072.347 

Nao Circulante 

Exigivel a longo prazo 

Emprestimos e finanoamentos 15 12.547.940 8.040.773 11.132.108 9.511.784 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ra 

C 

o 

Debentures 15 e 16 624.570 632.760 600.000 600.000 
u 

ra 

Provsoes tfquidas de depositos judiciais 21 1.568.966 2.521.551 1.495.0° 1 2.442.131 
2 

ra 
IR/CSLL diferidos 10 28.325 

i _ 

Tributos parcelados 20 437.231 795.052 277.050 631.813 
"3 

i_ 

CJ 

Provisao para perda em investimentos 11 (72) 51.246 39.014 S
id

 

Ccntas a pagar empresas controladas 2.980.772 2.378.200 8.016.557 8000.005 ra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
XL 

Outros 257.903 333.286 209.067 177.286 
c ra 
a. 

18.U5.535 15.201.622 21.781.119 21.402.033 o
 m

 
Participacao de acionistas nao controladores 83.060 

o 

Patrimonio liquido 4 e 2 2 o 

Capital social integralizado 1.680.947 1.680.947 1.680.947 1.680.947 
c 
o 
CM 

Reservas de capital 30 30 30 30 
Ul 

ra 
Reservas de lucros 4.211.770 4.781.485 4.265.970 3.768.756 gi 

u 

Ajuste de avaliacao patrimonial (382.314! 200.127 1382.314! 1.298.729 ra 
c 

5.510.433 6.662.589 5.564.633 6.748.462 
iZ 

l/ l 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LJQUIDO 29.167.224 31.497.439 32.454.410 35.222.842 
CD 

I O 

u-

As notas explicativas sao parte integrante destas demonstracoes financeiras 

•n
o

n
s

tr
a
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DEMONSTRACOES DOS RESULTADOS 

DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E DE 2008 
(EM MILHARES DE REAIS. EXCETO 0 LUCRO POR ACAO) 

Nota Consolidado Controladora 

Explicativa 2009 2008 2009 2008 

RECEITA BRUTA 

Mercado interno 10.855.252 14.593.386 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9.414.730 12.900.814 

Mercado externo 3.197.187 3.274.628 1.494.709 960.722 

14.052.439 17.868.014 10.909.52 13.861.536 

DEDUCOES OA RECEITA BRUTA 

Tributos sobre vendas (2.997.574) J3.5C1.657I (2.205.9141 (1101.4611 

Abatimentos e devolucdes (7o.50D (363.486) (99.255) 1255.521) 

13.074.075) [3.865.1431 12.305.169) 13.356.982! 

RECEITA LiQUIDA 24 10.978.344 14.002.871 8.604.360 10.504.554 

Cuslo dos produtos e servi?os vendidos 24 (6.788.0921 (7.023.504I I5.544.860l (5.434.460! 

LUCRO OPERACIONAL BRUTO 4.190.272 6.979.367 3.059.500 5.070.094 

DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS 

Despesas com vendas (888.253) (775.624) I489.986) (517.9351 

Despesas gerais e administrativas (483.067) (498.1591 [322.3131 (329.1481 

Outras despesas 26 1987.512] (740.768) (862.123) (430.980! 

Outras receitas 26 1.705.907 4.642.074 1.590.383 4 480.409 

(652.925) 2.627.523 184.0391 3.202.346 

LUCRO OPERACIONAL ANTES DOS 

EFEITOS FINANCEIROS E DAS PARTIC IPATES 3.537.347 9.606.890 2.97SU41 8.272.440 

Receitas (despesas) financeiras li'quidas 25 (1.305.55') (1.091.886) 12.477.682) (218.0351 

Variacoes monetarias e cambiais li'quidas 25 1.054.174 (1.688.844) 1.795.792 11.364.1971 

Resultado de equivalencia patrimonial 11 [97.2121 450.749 (60.738! 

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 

E DA CONTRIBUICAO SOCIAL 3.285.970 6.728.948 2.744.320 6.629.470 

Imposto de renda e conlnbuicao social corren'.es 1581.7351 (1.355.770) (270.649) (572.0751 

Imposto de renda e conlnbuicao social diferidos 1109.3231 400.971 94.906 (283.264! 

10 1691.058) (954.7991 (175.743) (855.3391 

LUCRO ANTES DA PARTICIPACAO DOS ACIONISTAS 

NAO CONTROLADORES 2.594.912 5.774.149 2.568.577 5.774.131 

Participacao de acionistas nao controladores 3.753 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 2.598.665 5.774.149 2.568.577 5.774.131 

Quantidade de acoes em circulacao 

no final do exercicio (em milhares) 22 728.985 758.670 

Lucro por acao no final do exercicio 3.52350 7,61086 

As nolas explicativas sao parte integrante destas demonstracoes financeiras 

http://I5.544.860l
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DEMONSTRACOES DO VALOR ADICIONADO 
PARA OS PERIODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E DE 2008 
(EM MILHARES DE REAIS! 

Consotidado Controladora 

2009 2008 2009 2008 

Receitas 

Vendas mercadorias. produtos e services 14.708.726 18.857.359 11.472.219 14.496.904 

Outras receitas/despesas 787.212 4.154.931 790.334 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4.164.628 

Provisao/rev. creds. tiquidacao duvidosa [125.9431 (87.054) (120.209) (90.473! 

15.369.995 22.925.236 12.142.344 18.571.059 

Insumos adquiridos de Terceiros 

Custos prods., meres, e servs. vendidos I7.59o.065) (8.791.322) (6.194.709) (6.685.507: 

Matenais-energia-servs. terceiros-outros (1.388.024) (1.264.486) (958.837) (824.449; 

Perda/recuperacao de valores ativos 129.7151 ^59.852 (27.642) 177.450 

19.013.804) I9.895.9S4J (7.181.188) 17.332.506! 

Valor adic.onado bruto 6.356.191 13.029.280 4.961.156 11.238.553 

Retencdes 

Depreciacao. amortizacao e exaustao (787.249) 1768.6791 (573.5301 (652.6701 

Valor adicionado liquido produzido 5.568.942 12.260.601 4.387.626 10.585.883 

Valor adicionado recebido em transference 

Resultado de equivalence patrimonial (97.2121 450.749 (60.7381 

Receitas financeiras/vanacoes cambiais ativas 101.223 2.138.251 (605.519) 1.381.310 

Outros 629.260 20.800 634.080 20.718 

730.483 2.061.839 479.310 1.341.290 

Valor adicionado total a distnbuir 6-299.425 14.32Z440 4.866.936 11.927.173 

D1STRIBUICAO DO VALOR ADICIONADO 

Pesscal 1.022.844 815.199 702.061 634.447 

Remuneracao direta 796.990 648.619 536.268 435.647 

Beneficios 167.570 123.600 121.267 112.484 

F.G.T.S. 58.284 42.°80 44.526 36.316 

Impostos. taxas e contr ibutes 2.323.574 2.762.501 1.519.906 2.504.489 

Federais 1.831.872 2.024.922 1.122.403 1.843.886 

Estaduais 463.497 722.298 379.0°3 654.917 

Municipals 78.705 15.281 18.410 5.686 

Remuneracao de capitals de terceiros 354.342 4.970.592 76.397 3.014.106 

Juros 346.598 4.970 533 74 123 3.014.048 

Aluguets 7.744 59 2.269 5 9 

Remuneracao de capitals proprios 2.598.665 5.774.148 2.563.577 5.774.131 

Juros sobre o capital propno 319.965 268.405 319.965 268.405 

Dividendos 1 500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

Lucros retidos 748.612 4.005.725 748.612 4.005.726 

Eliminacao de lucros nos estoques 30.888 18 

A.299.425 14.322.440 4.866.936 11.927.173 

As notas explicativas sao parte integrante destas demonstracoes financeiras 

http://I7.59o.065
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DEMONSTRACOES DA MUTACAO 

DO PATRIMONIO LJQUIDO 
DOS EXERCl'CIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E DE 2008 
(EM MILHARES DE REAIS] 

Reservas Reservas de 

de Capital Reavauacao 

Capital Lucre, na De De Reservas de Lucros Ajustes de Total do 

Social 

iniegraiizado 

Alienacas 

de Acoes 

Bens 

Proprios 

Bensde 

Controladas Legal (n vest) inen tos 

Oe Lucros 

azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RM M HT 

Acoes em 

Tesourana 

Lucros 

Acumulados 

Avaliacao 

Patrimonial 

Patrimonio 

Liquido 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 1.480.947 30 4.3*0.515 225.038 336.190 1.748.320 1743.430) 7.627.610 

Ajustes de exercicios anteriores 

Reversao rtsorva do rcavaliacao -

AdncaB in aa l Le n° 11.638/07 (4.360.5151 1225.0381 I4.b8b.bb3l 

Reve"sao por presencao da 

dividendos conf. Ata =e 79/04/7009 797 797 

Reversao por presencao de |uros socre o 

capital pnipno conf. Ata de 14 e 29/04/200S 56 56 

Saldo a|ustado 1.680.947 30 336.190 1.768.320 :7.?..2,::; 3JJ42U1Q 

Lucra liquido so exercicio 4.675.526 •'...675.576 

Destinacoes 

Reserva de investimentos 2.7/5.177 7.775.'72! 

Dividendos anteopados pagos em 12/08/7003 

IRS0.21090 cot Icte de mil acoes! C60.CO0I dio.o:oi 

J j r c s socre o cap ta. propria dect3nsdos 

[RS0.3537B cor lole de mil acoesl (268./. 051 [268.405] 

Dtvidendoi declarados 

IRS1.97714 cor Icte de mi l acdes! ;1.500.G001 I1.5C0.0C0I 

Ajustes de aval acao patrimonial Lei n° 11.638/07 

Ajustes acumulados de co'-versao ".298.729 1.298.729 

Ajustes ativo difenco (22.302! ;27.3.7I 

Recnmprn de acnes em tesourana (317.496] [317.4941 

Csnceiamento de acoes em tesourana (3/. 1.824] 3A1.88* 

SALDOS EM 31 OE DEZEMBRO DE 2008 1.680.947 30 336.190 4.151.608 (719.0421 1.298.729 6.748.462 

Ajustes de exercicios anteriores 

Reversao por presencao de dividendos 

conf. Ata de 31/01/2006 268 268 

Reve-sao por orasencac de Juros sobre 

o capital pnipno conf. Ala de 78/04/7006 36 36 

Efeito de vanatao cambial do exercicio de 2008 

corf, deliberaeao CVM rr° 624/1D 1.298.605 ('.098.60=1 

Constrtuicao de lucros a "ealizar sobre 

o dividends conf. AGE 30/04/2009 (2.493.493i 2.493.493 

SALOO AJUSTAOO EM 31/12/2008 1.680.947 30 334.190 1.658.115 2^493.493 (719.0421 1.098.909 200.124 6.748.766 

Lucrn liquido do Mercian 2.568.577 7.568.577 

Dci::nacoE5 

Dividendos declarados 

RS2.05766 por lote de mil acoes! 11.500.000] I1.5C0.0C0] 

Junos socre o capital pnipno 

[RSG.43892 par lote de mil acoes! [319.9651 1319.965) 

Rese^va de investimentos 561.657 

Reserva de lucros a reait?ar 1.285.864 ; 1.785.8641 

A.ustc-5 dc avalacao catnmomat Lei n" ' 1.638/07 , 

Ajustes acumulados de co-versao 1619.3231 16' 9.323! 

Ajuste a valor de mercado reftexo - Investimentc zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Riversdale Mining Limited 3t.8d5 

Recompra de acoes am tesourana 

conf. AGE 13/08/2:09 ! 1.350.307) (1.350.3:71 

Canrplampntn rip acfies em tesourana 

cant AGE 21/08 e 14/09/2009 1877.790] 877.790 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 1.680.947 30 336.190 1.341.982 3.779.357 (1.191.559) (382.3141 5.564.633 

As notas explicativas sao parte integrante destas demonstracoes financeiras 

http://I4.b8b.bb3l
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DEMONSTRACOES DOS FLUXOS DE CAIXA 

PARA OS PERIODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E DE 2008 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(EM MILHARES DE REAIS]  

Nota Consolidado Controladora 

Explicativa 2009 2008 2009 2008 

Fluxo de caixa das atividades operacionais: 

Lucro liquido do pertodo 2.598.665 5.774.149 2.568.577 5.774.131 

Ajustes para reconciliar o lucro liquido do periodo 

com os recursos proveniences das atividades operacionais: 

- Vanacoes monetanas e cambtais liquidas (2.024.5731 2.640.046 (2.625.095! 1.588.025 

- Provisao para encargos sobre emprest imos e financiamentos 1.130.089 734.975 1.666.715 699.166 

- Depreciacao/exauslao/amort izacao 787.269 840.303 573.530 652.670 

- Resuilado na baixa e aiienacao de bens 70.494 59.183 59.733 23.822 

- Resultado de part icipacoes societarias 11 97.212 (450.7491 60.738 

- Ganhc e Perda na vanacao percentual (835.115) (4.036.544! (819.927! (4.036.544) 

- Part icipocao dos aciomslas nao controladores 13.753) 

- Imposto de renda e contribuicao social diferidos 10 109.374 i400.°71| (94.9061 783.264 

- ProvisaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Swap (88.986) (1.213.0531 (51.722) 

- Provisao passive atuarial (47.622) (114.815) (47.622) 1114.815) 

- Provisao para continqencias 99.157 80.738 91.436 58.404 

- Outras provisoes 435.622 288.331 381.869 244.959 

2.230.551 4.749.554 1.303.561 5.182.098 

(Aumento]  diminuicao nos at ivos: 

- Conlas a ^eceber (51.082) (434.943) (321.750) (653.856) 

- Estoques 926.26C ('.138.139! 598.805 (744.089! 

- Oeditos com controladas e cotiqsdas (41.465) 614.796 

- Impostos a compensar (313.697) 1392.546) (354.068) [123.4721 

- Ou'.ros 311.966 (537.7091 17.343 241.383 

873447 (2.503.337] (101.135) (665.738) 

Aumento (diminuicao) nos passivos 

- Forncccdores 11.137.203) 322.676 (1.027.178) 452.958 

- Salaries e encarqos sociais 15.757 7.681 14.037 2.752 

- Tnbutos 263.734 460.596 269.107 (376.338) 

- Tnbutos parcelados - Refis (103.775) (103.500) 

- Con'.as a z?.~,3' - empress controlada 106.787 145.260 

- Passivos cont ingentes (422.375) 135.536 (427.355) 134.349 

- Outros 18.714 1.934.265 (119.697) 60.811 

(1.365.648) 2.860.754 (1.287.799) 470.192 

Encargos sobre emprestimos e financiamentos pagos 

- Juros pagos (992.280) (805.046) (1.073.098) (698.278! 

- Juros sobre Swap pagos (742.700) (317.991) (17.000) (396.424) 

(1.734.980) (1.123.037) (1.090.098) 11.094.702) 

Caixa liquido proveniente das atividades operacionais 3.370 3.983.934 (1.175.471) 3.891.850 

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos: 

- Realizacao de Swap 248.966 

- Reducao de capital de sociedarie controlada 5.948.849 

- Depositos judiciais (737.041) (328.389! (319.113) 

- Efeitos liquidos do Equity Swap 1.420.322 (656.476) 

- Investimentos/AFACs (284.232) (40.937) (1.485.149) (8.310.253) 

- Imobilizado (1.996.759) (2.305.347) (1.164.430) (1.217.660) 

- Intangfveis (1.729) 

- Diferido (118.705) (79 440) 

Caixa liquido usado nas atividades de investimento (1.350.473) (3.449.854) 2.596.672 (9.926.466) 

Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento: 

- Emprest imos e financiamenlcs 7.671.696 5.831.674 5.946.354 10.185.700 

- ffca 1 tMiiiintn pela antssSo de acoes 4.036.544 

- rnst ituicoes (inanceiras - principal (2.783.313) (1.814.824) 12.384.724) (1.385.459) 

- Juros sobre capital propno/dividendos 12.027.600) [2.274.565! (2.027.600! (2.274.565) 

- Acoes em tesourana (1.350.307) (317.4981 (1.350.307) 1317.498) 

Caixa liquido usado nas atividades de financiamento 1.510.476 5.441.331 183.723 6.208.178 

Variacao cambial sobre caixa e equivalentes de caixa (1.300.744) 861.349 (1.5511 350.869 

Aumento (reducaol do caixa e equivalentes de caixa 11.137.371) 6.856.760 1.603.373 524.431 

Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio 9.224.113 2367353 1.269.546 745.115 

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio 8.086.742 9.224.113 2.872.919 1.269.546 

Informacoes adicionais aos fiuxos de caixa 

- Imposto de renda e contribuicao social pagos 747.845 975.320 570.561 778.811 

As notas explicativas sao parte integrante destas demonstracoes financeiras 



7 3 



7 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ACRIACAO DO CONSELHO DE SUSTENTABILIDADE, COM 0 OEUETIVO DE 

PLANEJAR E INCORPORAR ACOES QUE CONTRIBUAM CADA VEZ MAIS 

PARAA PRESERVACAO AMBIENTAL, FOI APENAS UM DOS DESTAQUES DE 

2009 RELACIONADOS AO COMPROMISSO DA CSN EM GERIR OS NEGOCIOS 

CAUSANDO 0 MINIMOIMPACTO AO MEIO AMBIENTE. 0 CRESCIMENTO 

DA COMPANHIA ESTA FORTEMENTE PAUTADO EM UMA ATUACAO 

AMBIENTALMENTE RESPONSAVEL, SENDO ESTE CRITERIO, INCLUSIVE, UM DE 

SEUS PRINCIPAIS VALORES CORPORATIVOS. 

A CSN procura ir alem do cumprimento rigoroso da legislacao e das normas ambientais, investindo de forma continua na adocao de 

praticas avancadas de gestao ambiental, a fim de monitorar proativamente riscos e gerar cada vez menos residuos em seus proces-

sos industrials. 

Apesar da crise que assolou a economia mundial em 2009, a CSN investiuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R$ 289 milhoes em acoes para o meio ambiente (capi-

tal e custeio), montante inferior aos R$ 331 milhoes destinados no ano anterior. 

Na comparacao com o bienio 2006/2007, os aportes de capital em meio ambiente aumentaram 27%, totalizando R$ 194,6 milhoes 

entre 2008 e 2009. Os principais investimentos foram feitos na adequacao das estacoes de tratamento de agua da usina Presidente 

Vargas, com o objetivo de aperfeicoar o controle sobre os efluentes. Houve melhorias, inclusive de automacao, nas estacoes de 

tratamento de efluentes (ETE) quimicos e biologicos, alem de aquisicao de novos filtros gravimetricos, instalacao de tanques reserva, 

manutencao e aprimoramento dos equipamentos de controle de poluicao atmosferica. 

As verbas de custeio tambem aumentaram significativamente no ultimo bienio, na comparacao com 2006/2007, passando de 

R$ 365,9 milhoes para R$ 425,9 milhoes. Somente em 2009 foram investidos R$ 208,7 milhoes em custeio. 
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POLl'TICA E GESTAO AMBIENTAL 

Todas as acoes da Companhia baseiam-se em diretrizes de prevencao do meio ambiente de acordo com a politica ambiental da CSN, 

que e apoiada em seis pilares, que formam o acrostico S.E.M.P.R.E, conforme pontuados a seguir. 

Suporte ao negocio - incorporar o fator ambiental como parte integrante de toda decisao de negocios; 

Empresa transparente - manter canais de comunicacao permanentemente abertos com o governo, os empregados e a comuni-

dade, no que concerne as questdes ambientais da empresa; 

Melhoria conti'nua - melhorar continuamente o desempenho ambiental de seus processos; 

Prevencao da poluicao: desenvolver e incentivar programas visando a prevencao da poluicao nas suas fontes geradoras; 

Respeito a legislacao ambiental - atender a legislacao ambiental vigente e demais requisitos, buscando, sempre que possivel, 

alcancar resultados melhores do que os exigidos; 

Equacionamento das nao-conformidades - reconhecer e atuar no equacionamento das nao-conformidades ambientais de sua 

responsabilidade. 

Para monitorar e adotar novas praticas sustentaveis alinhadas com esses principios, a CSN conta com dois importantes instrumentos 

de apoio, detalhados na sequencia: 

Sistema de Gestao Ambiental 

0 Sistema de Gestao Ambiental (SGA) e uma importante ferramenta de melhoria continua no estabelecimento de objetivos, metas e 

pianos de acoes preventivas e corretivas com base na politica citada, levando em conta as especif icidades das unidades de producao da 

Companhia. 

A CSN continuou em 2009 seus esforcos para unif icacao do SGA em todas as unidades, no intuito de ter melhor controle sobre os siste-

mas. Estima-se que esta etapa seja encerrada em 2010. 

Muitas unidades produtivas ja contam com o Sistema de Gestao Ambiental certificado pela norma ISO 14.001/2004: usinas Presidente 

Vargas, Galvasud, CSN Parana, mina de Arcos e mina Casa de Pedra. A expectativa e de que, ainda em 2010, o Sepetiba Tecon seja 

tambem certificado. 

Conselho de Sustentabilidade 

Com o objetivo de debater, planejar e incorporar acoes que contribuam cada vez mais para a preservacao ambiental, sempre alinhadas 

com a sua missao e a estrategia de negocios, a CSN criou, em 2009, um Conselho de Sustentabilidade. 

Estabelecido oficialmente em Janeiro de 2010 e liderado por Benjamin Steinbruch, Presidente do Conselho de Administracao, o 

Conselho reune executives importantes da companhia como, Jose Taragano, Diretor Executivo; Marcelo Behar, Diretor Corporativo In-

stitucional; Marcos Barreto, Presidente da Fundacao CSN; Thomaz Zanotto, Asses sor para Assuntos Internacionais; Gerson Scheufler, 

Gerente Geral de Meio Ambiente; Helena Guerra, Gerente de Estudos e Projetos Ambientais; alem de renomados profissionais da area 

ambiental, dentre eles, Carlos Nobre, chefe do Centra de Ciencia do Sistema Terrestre (INPI); Adalberto Verissimo, pesquisador-senior 

do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazonia (Imazon); Jorge Viana, ex-governador e Presidente do Forum de Desenvolvim-

ento Sustentavel do Acre; Bertha Becker, professora da Universi dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJl e Tasso Azevedo, Ex-Diretor do 

Programa Nacional de Florestas e atual Consultor Especial do Ministerio do Meio Ambiente. 

Com reunioes bimensais, o Conselho ja discutiu a possibilidade de criar um projeto para a Amazonia, ligado a atividades de parceiros da 

CSN em Rondonia. Outras iniciativas contemplam formas de diminuir o impacto ambiental da companhia, como a melhoria na recicla 

gem de materiais, controle de emissoes de Gases de Efeito Estufa (GEE) e de material particulado. 
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QUALIDADE DO AR 

A CSN realiza o monitoramento rigoroso de suas emissoes atmosfericas, cumprindo de forma efetiva os parametros estipulados pela 

legislacao ambiental. Para i so, mantem uma sofisticada rede de monitoramento da qualidade do ar, instalada em diversas estacoes 

nas unidades produtivas e nas comunidades do entorno. 0 resultado e sistematizado pelo Indice de Qualidade do Ar (IQA), medido pelos 

orgaos ambientais por meio de dados enviados em tempo real. 

A usina Presidente Vargas, em Volta Redonda (RJ), conta com um Comite Interno de Gestao Ambiental, formado por colaboradores de 

diversas areas. 0 grupo e responsavel em assegurar o cumprimento de todos os requisitos legais e prospectar novas tecnologias de 

monitoramento a serem implementadas. 

A CSN vem desenvolvendo projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo [MDLs], buscando ingressar no mercado de credito de 

carbono estipulado pelo Protocolo de Quioto, iniciativa mundial para estabelecer metas e acoes de reducao na emissao de Gases de 

Efeito Estufa (GEE). Em 2009, iniciou-se a implementacao do projeto de adicao de escoria na producao de cimento. em substituicao ao 

clinquer. Os estudos para a adocao de novos projetos de MDL prosseguem em 2010. 

A Companhia possui outras iniciativas para diminuir as emissoes de gases que afetam a camada de ozonio, tais como: 

-» ELIMINACAO DO USO DE GASES QUE CONTEM CLOROFLUORCARBONETOS (CFCS) NO PROCESSO PRODUTIVOi 

-» ESTUDO DE OPORTUNIDADES DE REDUCAO DE EMISSOES E APROVEITAMENTO ENERGETICO; E 

•» EAUZACAO DE INVENTARIO DE EMISSOES ATMOSFERICAS CONFORME RECOMENDADO PELA ASSOCIACAO MUNDIAL DE ACOIEM INGLES: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

WORLD STEEL ASSOCIATION]. 

RECURSOS HIDRICOS 

Reduzir o volume de captacao dos recursos hidricos a ser usado no processo produtivo e um dos desafios assumidos pela CSN, que 

prima pelo uso racional da agua e pelo tratamento correto dos efluentes gerados em suas instalacoes. A Companhia reconhece que o 

recurso natural e essencial para a vida humana e para preservacao dos ecossistemas, bem como um valor estrategico economico para 

a geracao de produtos e alimentos, por meio de processos industriais. Sua principal unidade de producao, a usina Presidente Vargas, 

capta 5,75 mil litros por segundo e, em caso de emergencia, o moderno sistema de captacao e tratamento de agua e capaz de abastecer 

ate mesmo parte da populacao de Volta Redonda. 

Em 2009, foram investidoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R$ 137,85 milhoes em maquinario e custeio do controle de poluicao dos recursos hidricos, incluindo 

equipamentos e obras de melhoria nas Estacoes de Tratamento de Efluentes (ETE) da usina Presidente Vargas. No total, a operacao 

da CSN em Volta Redonda conta com nove casas de bombas para a recirculacao de agua e 15 estacoes de ETE, sendo nove dessas em 

circuito fechado, responsaveis pelo retorno total de agua tratada ao processo industrial, e outras seis para posterior descarte no rio 

Paraiba do Sul, dentro dos padroes ambientais exigidos. Com esse cenario, foi possivel reduzir para menos da metade o volume de 

captacao de agua bruta nos ultimos dez anos e atingir o indice de 85% de reaproveitamento da agua captada. 

A Companhia continua em busca de novas tecnologias, visando a aumentar a taxa de recirculacao da agua, alem de investir de forma 

significativa na melhoria do controle e tratamento dos efluentes gerados na producao. 
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SUBPRODUTOS E REJEITOS 

A politica de gerenciamento de residuos da CSN segue aspectos criteriosos para o destino ambientalmente correto dos rejeitos, im-

pedindo a contaminacao do solo, dos lencois freaticos e da atmosfera, alem de buscar o aproveitamento maximo dos subprodutos como 

materia-prima de outros processos produtivos. 

Em 2009, a usina Presidente Vargas (UPV) gerou 3,16 milhoes de toneladas de residuos, ou 726 kg por tonelada de aco bruto produzido. 

Desse total, 66,5 % foram vendidos; 32,36 % reciclados internamente; e apenas 1,U% foi co-processado, aterrado, reciclado externa-

mente e/ou incinerado. 

Quase 99% dos residuos e subprodutos que a Companhia gera sao reaproveitados comerciatmente. Em 2009, o total faturado foi de 

R$ 206,3 milhoes, sendo o piche anodico - materia-prima para o aluminio -, como um dos itens mais valorizados. 

Ao investir no desenvolvimento de tecnologias para reciclagem de residuos siderurgicos, alem do ganho economico, a CSN contribui 

para o meio ambiente, com a reducao signif icativa da disposicao desses residuos. 

ENERGIA 

A CSN e uma das maiores consumidoras industriais de energia eletrica do Brasil e, por isso, procura investir no aumento da eficiencia 

energetica de seus processos e em projetos para garantir autossuf iciencia, apostando em hidreletricas, fonte de energia considerada 

limpa, e termeletricas que reaproveitam os gases siderurgicos residuais. 

A Companhia investe em ativos de geracao hidraulica, com participacao nas usinas Hidreletricas de Ita (SC) e de Igarapava (divisa de Sao 

Paulo e Minas Gerais), com capacidade instalada, respectivamente, de 1.450 MWe 210 MW. 

Ja a Central de Co-geracao Termoeletrica (CTE II), com capacidade instalada de 238 MW e integrada a usina Presidente Vargas, conf i-

gura-se na mais importante iniciativa de geracao de energia aliada com reducao das emissoes de Gases de Efeito Estufa. A termoele-

trica trabalha com ciclo combinado, com o reaproveitamento energetico dos gases siderurgicos residuais, minimizando o uso de outras 

fontes de combustiveis nao-renovaveis. 

Em 2009, continuaram as obras de instatacao de uma Turbina de Recuperacao da Pressao dos Gases do Topo do Alto Forno 3, que pos-

sibilitara a reutilizacao dos gases, resultando no aumento de 20 MW na geracao de energia na usina Presidente Vargas. 

AREAS DE PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL 

Com a privatizacao, a CSN acabou herdando passivos ambientais da administracao anterior. De forma continua, realiza trabalhos de 

analise e recuperacao dessas areas degradadas. Em 2009, foram provisionadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R$ 116, 3 milhoes para fazer frente a esses pas-

sivos, montante 39% superior ao ano anterior, de R$ 71,3 milhoes. Trata-se de obrigacoes estabelecidas por meio de instrumento 

administrative ou judicial, bem como riscos para quitar custos de remediacao, indenizacoes, sancoes ou compensates pecuniarias. 

Em Santa Catarina, a recuperacao ambiental conduzida pela CSN em areas impactadas pela mineracao de carvao entre 1940 e 1980 

e considerada referenda para outros projetos em locais afetados por essa atividade exploratoria. Foram recuperados 461 hectares de 

area e outros 70 hectares estao em fase de recuperacao. Dentre as acoes adotadas, destacam-se a implementacao de redes de dre-

nagem superficial, com 17,7 mil metros lineares de canaletas e escadarias; o semeio de 11,4 toneladas de sementes de herbaceas e 

arbustivas pioneiras; e o plantio de 21.770 mudas de arvores. 
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A CSN mantem 1.549 hectares como Areas de Preservacao Permanente (APP) e outros 1.336 hectares como Area de Reserva Legal 

(ARL). Ha ainda a Area de Relevante Interesse Ecologico (Ariel Floresta da Cicuta, em Volta Redonda (RJ). 

A Companhia administra tambem outras areas de protecao ambiental com aproximadamente 1.414 hectares no total: Reserva Particu-

lar de Patrimonio Natural (RPPN) Casa de Pedra e da Jurema, ambas em Congonhas (MG), e Floresta GalvaSud, em Porto Real (RJ). 

Em 2009, a Mineracao Arcos (MG), realizou o plantio de 60 mil mudas de especie nativas na regiao, na segunda etapa de recomposicao 

de Reserva Legal. Mais 60 mil mudas serao plantadas em 2010. 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

A CSN mantem diversos programas de controle e de mitigacao de impactos ambientais vinculados aos processos de licenciamento de 

suas operacoes, em especial dos projetos de expansao, como a ampliacao da mina Casa de Pedra (MG) e a nova fabrica de cimentos, no 

Rio de Janeiro. Entre as iniciativas, ha programas de reabilitacao de areas degradadas, controle de processos erosivos, planejamento de 

atividades de desmate de areas a serem utilizadas e de conservacao, monitoramento e resgate da flora e da fauna. Todas as atividades 

contam com equipe de tecnicos para viabilizar alternativas que minimizem os impactos ambientais, desde o gerenciamento e destina-

cao de residuos ate o monitoramento da qualidade do ar e do nivel de ruido. 

As licencas ambientais obtidas em 2009 contemplaram os seguintes empreendimentos estrategicos da CSN: 

-> LICENCA DE OPERACAO PARA EXPLORACAO DE ATE 30 MTPA DE MINERIO DF FERRO NA CASA DE PEDRA (MG). 

* LICENCAS DE INSTALACAO DA FERROVIA TRANSNORDESTINA REFERENTES AOS TRECHOS. ELISEU MARTINS (PI) - TRINDADE (PE); SAL-

GUEIRO (PE) - SUAPE (PE) fc MISSAO VELHA [CE] - PECEM(CE); E 

-» AUTORIZACAO PARA A PRF-OPERACAO DA PRIMEIRA FABRICA DE CIMENTOS DO GRUPO CSN (RJ). 

FERROVIA TRANSNORDESTINA 

Com a implementacao da Ferrovia Transnordestina, a CSN busca nao somente ampliar as solucoes de logistica para o Nordeste, mas 

cooperar com o desenvolvimento regional. Trata-se de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ferrovia classe mundial com 1.728 Km de linhas novas, que 

acessa os portos de Suape (PE) e Pecem (CE), a f im de facilitar o comercio com os Estados Unidos e a Europa. Segundo estudo divulgado 

pelo Banco do Nordeste, a ferrovia ira gerar, em toda a cadeia produtiva, cerca de 500 mil novos empregos. Para a Companhia. a imple-

mentacao de programas socioambientais transcende o cumprimento legal, desafiando a execucao de acoes concretas de mudanca 

diante das dificuldades regionais. 

A gestao ambiental das obras da Ferrovia Transnordestina esta sendo conduzida como um processo unico, que visa ao gerenciamento 

das acoes interdependentes e decorrentes das obras. Para tanto, a Transnordestina Logistica contratou uma equipe interdisciplinar, 

que permanece em tempo integral no local, para supervisionar e fiscalizar as obras, cumprindo com as exigencias legais e articulando 

a implementacao dos programas ambientais. 

DIALOGO COM ASOCIEDADE 

A Companhia considera essencial que sua politica de responsabilidade ambiental seja transparente e clara para as comunidades do 

entorno. A Linha Verde CSN (0800-2824440) e um atendimento telefonico gratuito que fica a disposicao da sociedade para receber re-

clamacoes, criticas e/ou sugestoes em relacao aos assuntos ambientais da Companhia. 


