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Nem o Chico Mendes sobre viveu." 

(Luiz Gonzaga) 



RESUMO 

Nas ulimas decadas, atentas as mudancas de um mercado cada vez mais competitivo e ao 
novo perfll dos consumidores, as empresas vem mudando a sua postura em reiacao ao 
meio ambiente. No irituito de demonstrar a sua responsabilidade ambiental, passaram a 
adotar praticas com medkJas corretivas e preventivas a Im de reparar os danos causados e 
visando o desenvorvrnento sustentavef das atiwidades potencialmente danosas. Nessa 
perspective, cabe a contabilidade enquanto dencia, o registro dos fates, identificando 
mensurando e evkJenciando os eventos ambientais, de modo a demonstrar a interacao da 
empresa com o meio ecologies. O presente estudo teve como objetivo geral analisar como a 
empresa do setor de mineracao Vale S/A evtdencia os seus passives ambientais. Oesta 
forma, foram analisadas as Demonstracdes Financeiras e Demonstracoes de carater 
voluntario nos periodos de 2008 a 2012 disponiveis emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA websites, com o intuito de verificar o 
impacto da atvtdade mineraria no meio ambiente, atraves da divulgacio dos passives 
ambientais, utilizando variaveis de investigacao do Qyeslonario ISE. Trata-se de uma 
pesquisa qyalitativa e descritiva, onde se ytilizou da tecnica de analse de conteudo, 
possibillartdo a verlcacio e a interpretacao da evidendacio dos passivos ambientais nas 
demonstracdes e relatorios. Entretanto, o resuKado da pesquisa revelou que existe um 
pequeno grau de evidendacio dos passivos ambientais peia empresa, divulgados apenas 
no Relatono de Sustentabilidade, fndice de Sustentabilidade e Notas Explicativas. Contudo, 
observou-se a tendencta em destacar os aspectos posiivos quanta a sua interacao com o 
meio ambiente, atraves dos instrumentos de divulgacio e a inexistencia de tais inforrnacoes 
no Balanco Patrimonial e Demonstracao do Resuttado do Exerdcto, como tambem a 
ausenda de um modelo padronizado na divulgacio das inforrnacoes de conteudo ambiental, 
que proporcionaria a comparacSo destas. 

Palavras-chav«: Responsabilidade Ambiental; fndice de Sustentabilidade Empresarial; 

Contabilidade Ambiental. 



ABSTRACT 

In recent decades, given the changes in a market increasingly competitive and tie new 
consumer profile, companies are changing their attitude towards the environment, in order to 
demonstrate their environmental responsibility, have adopted practices with corrective and 
preventive measures in order to repair the damage and for the sustainable development of 
potentially harmful activities. In this perspective, it is the accounting as a science, the record 
of facts, identifying measuring and demonstrating environmental events so as to demonstrate 
the company's interaction with the ecological environment. The present study aimed to 
examine how the mining company Vale S / A shows their environmental liability. Thus, we 
analyzed tie Consolidated Financial Statements and voluntary in the periods 2008 to 2012 
available on websites, in order to verify the impact of mining activity on the environment, 
through the disclosure of environmental liabilities, using research variables Questionnaire 
ISE. This is a qualitative and descriptive, in which we used the technique of content analysis, 
enabling the verification and interpretation of the disclosure of environmental liabilities in the 
financial statements and reports. However, the result of the survey revealed that there is a 
small degree of disclosure of environmental liabilities by the company, disclosed only in the 
Sustainability Report Sustainability Index and Notes. However, there was a tendency to 
highlight the positive aspects and its interaction with the environment, through the 
instruments and the lack of disclosure of such information in the Balance Sheet and 
Statement of Income, as well as the absence of a standardized model in disclosure of 
environmental information content, we provide a comparison of these. 

Keywords: Environmental Responsibility; Corporate Sustainability Index; Environmental 
Accounting.; 
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A questao ambiental e um tema bastante discutido, principalmente relacionado a 

degradacao provocada na natureza pelas empresas potencialmente poluidoras. Contudo, 

essa pratica de exploracao dos recursos naturais modificou a natureza, acarretando em 

diversas questoes relacionadas ao ar, a terra, a agua e aos recursos naturais em geral. 

Segundo Paiva (2006), a disciplina e a preocupacao com o meio ambiente natural nao se 

fez presentes durante muitos anos, tendo como resultado problemas ambientais de grandes 

dimensdes como, por exemplo, a abertura da camada de ozdnio. Pode-se afirmar que 

preservar o meio ambiente e fundamental para o equilibrio ecologico, levando-se em 

consideracao que os recursos naturais sao limitados, o que exige uma ullizacio rational 

dos mesmos. E neste contexto, que a preocupacao com o meio ambiente deixou de ser 

assunto apenas de ambientalistas e ONGS, tomando-se de interesse e responsabilidade de 

todos. 

As empresas como principais poluidoras necessitam adotar uma postura diferente em 

relacao as atividades que agridem a natureza, investindo recursos financeiros para a sua 

preservacdo. Devido as exigencias dos consumidores que priorizam por produtos 

ecologicamente corretos, dentro de um concerto de sustentabilidade ambiental, as politicas 

ambientais estao sendo evidenciadas peia gestao ambiental, assim como a contabilidade 

cumpre seu objetivo de fomecedora de inforrnacoes, atraves de sua vertente ambiental. 

Assim, a Constituicio Federal de 1988 relata em seu Art. 225, que todos tern direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao Poder Publico e a coletividade, o dever 

de defende-lo e preserva-lo, nao so para o presente, como para as futuras geracdes, 

passando assim a exigir, na forma da lei, um estudo previo para instalacao de obra ou 

ativtdade potencialmente causadora de significativa degradacao ao meio ambiente, 

©brigand© aqueles que exptorarem recursos minerais a sua recuperacao. 

Segundo a Lei 10.165, que dispoe sobre Politica Nacional do Meio Ambiente (PNMA), 

destaca-se como atividade potencialmente poluidora de altissimo grau, a extracao e 

tratamento de minerais, sejam feitos a ceu aberto ou no subterraneo. 

Embora a extracao mineral trata-se de uma das atividades mais antigas do planeta, onde 

todos os produtos advindos desta exploracao fazem parte do cotidiano e hoje sao 

considerados essenciais para o patamar de conforto atingido peia populacao. 
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Todavia, a mesma e responsive! peia forma extremamente agressiva de modiicacao do 

meio ambiente como alteracao de relevos, contaminacao das aguas e danos irreparaveis 

aos biomas. 

Vale salientar que o setor tern um papel important© no context© da economia brasileira tanto 

como geradora de emprego como no desenvolvimento nacional, mediante o fornecimento de 

insumos para industria, representando 3% do PIB na extracao mineral e 28% do PIB dos 

produtos transformados, referente aos seguimentos de siderurgia, metalurgia, petroquimica, 

fertilizantes entre outros (VALE, 2012). 

Pelo fato da questao ambiental tratar de assuntos de interesse da sociedade, no que tange 

a preservacio da natureza, quanto aos investimentos, obngacdes e gastos ambientais, cabe 

desta forma a Contabilidade Ambiental, o entendimento, processamento e geracao de 

inforrnacoes que subsidiem a identiflcacao de dados e registro de everrtos ambientais 

(PAIVA, 2006). 

Constata-se a relevancia do estudo nas atividades de mineracao, pelo fato de resultar em 

impactos ecofogicos, a contabilidade ambiental pode fomecer aos usuarios, inforrnacoes 

uteis de carater ambiental e Inanceiro, apresentando assim o nivel de desenvolvimento 

socioambiental e as politicas de recuperacao do meio ambiente. 

1.1 Detimttacao do Tema e Problematica da Pesquisa 

O papel das empresas com relacao ao meio ambiente esta cada vez mais evidenciado 

devido as cobrancas da sociedade no que tange a reducao dos impactos ambientais. Neste 

senfcfo, Carvalho (2007) afirma: 

Nos ultimos anos, teoricos e estudiosos de outras ciencias passaram a 

questionar a contribuipie que suas areas poderiam dar aos debates sobre a 

questao ambiental. Os desastres ecoldgicos passaram a ser divulgados 

com mais enfase, era dada a eomunicaglo social, atraves de seu objelvo 

de informer. O tema passa a ser debaido nas escolas, atraves 

traosdiciplnaridade, e, embora de maneira indpiente, tern contribufdo para 

a formacao de uma consciencia mais crftica nas criancas e adolescentes 

plantando-se a semente da transformafSo peia educacao. 

Contudo, percebe-se que a preocupacao com o ambiente repercute em todas as areas de 

estudo, inclusive a ciencia cootabl, que alcanca a sua responsabilidade, evidenciando e 

emitindo demonstrativos e relatorios ambientais e financeiros para atender as necessidades 

dos usuarios. 
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Dentre as atividades que agridem ao meio ambiente destaca-se a extracao e tratamento de 

minerais. Adas (2002) afirma que: 

A exploracao mineral a cdu aberto arrasa paisagems infeira, pots retire a 

cobertura vegetal; destroi o relevo; seus rejeitos, mtitas vezes iargados 

a s 8 o r e a m e n t o dos rios e alteram as caracteristicas ffeicas e qufmicas dos 

caoticamente, torando-se uma fonte de detritos que provocam os cursos 

fluwiais, com consequincias drasticas para os ecossistemas terrestre e 

aquatico; afetam as popuiacoes ribeirinhas que dependem dos rios para 

sobrewiverertt, sejam como fonte de aliment©, como meio de transports ou, 

ainda, para o desenvolvimento da agriculura em suas margens ou varzeas 

que contem depositos de sedimentos. 

Portanto, a exploracao mineral deve levar em consideracSo nio so a viabilidade econdmica 

como tambem a socioambierttal, em virtu de das jazidas se tratarem de bens exauriveis e 

nlo renovaveis, onde os danos ocasionados peia atividade s lo mutes vezes irreversiveis 

por suprimir o ecossistema original. 

Diante desse contexto, percebe-se que a pritica de extracao mineral e prejudicial ao meio 

ambiente. Dessa forma, os impactos restduais geram passivos ambientais, obrigando as 

empresas degradadoras a reparar ou reverter os maleficios em detrimento da atividade. 

No concetto de Carvafho (2007): 

Entende-se por passivo ambiental as obrigacdes da enldade decorrente de 
danos causados ao meio ambiente de infracdes ambientais ou emprestimos 
a serem aplicados na area ambiental, que tenham ocorrido no passado ou 

esteja ocorrendo no present© e que elas decorram da entrega ftrtura ou 
presente e af vos bem como a prestac&o de service. 

Neste senldo, as infracdes decorrentes das atividades relacionadas com o meio ambiente, 

se dario de forma onerosa (por meio de multas), entrega de ativos ou revitalizacao das 

areas degradas. 

Entretanto, para reduzir os impactos da atividade mineraria no meio ambiente para nivets 

mais admissiveis, se faz necessario a apresentacao de um Piano de Recuperacao de Areas 

Degradadas (PRAD), conforme Decreto n° §7.832/89 ou do Estudo de Impactos Ambientais 

(EIA) e o Relatorio do Impacto Ambiental (RIMA), conforme a Lei 8.938/81, para a reafizacao 

dos diferentes estagtos de exploracao, product©, utilizacao e disposicao de residues. 

Assim Ferreira e Ferreira (2011), reconhecem a impossibilidade de reconstituicao da area 

degradada anterior a exploracao mineral, enquanto Barreto (2001) comenta que o minerio 

retirado, nio podera ser reposto ao local de origem. 
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Nesta perspectiva, a obrigatoriedade da recuperacao da area afetada conforme disposto no 

Art. 3° do Decreto 97.632/89 referente ao principio da reconstituicdo, possibilitara a jazida 

exaurida, apenas um uso future do solo, devido a impossibilidade de recompor as condicdes 

anterior a degradacao. 

Neste aspecto, a contabilidade ambiental forma um elo entre as empresas e a sociedade, 

quanto as inforrnacoes referentes aos eventos ambientais, contudo, considera-se relevante 

o estudo sobre as inforrnacoes contidas nos relatorios e demonstracoes financeiras sobre o 

dimensionamento dos passivos ambientais nas atividades de mineracao, na medida em que 

se mensura e evidencia itens relevantes, para manter um processo de transparencia perante 

a sociedade e subsidiando inforrnacoes pertinentes para o processo deo'sdrio. 

Portanto, a presente pesquisa busca verificar evidendacio das informacfies relacionadas 

aos passivos ambientais da empresa do setor de Mineracao Vale S/A, divulgadas no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

website oflcial da BM&FBOVESPA e da empresa supracitada. 

Com base no exposto, se direciona o seguinte questionamento: "De que maneira os 

passivos ambientais da empresa do setor de mineracao Vale S/A sao evidenciados, entre os 

anos de 2008 a 2012"? 

1.2 Justfflcativa 

Ao extrair recursos naturais, as empresas devem satisfacao a sociedade sobre os impactos 

provocados ao meio ambiente, por se tratarem de bens coletivos da humanidade e em 

contra partida, a obrigacao de contribuir com a recuperacao das areas degradadas. 

Por este motivo, as politicas ambientais nao devem ser encaradas como um novo custo, 

mas sim como uma oportunidade de demonstrar a responsabilidade com o meio ambiente, e 

estrategicamente melhorar e aumentar a competitividade mercadologica. De acordo com 

Luca era/(2009): 

Seus resutados econdmicos devem ester diretamente relacionados ao seu 

desempenho social. No seu relacionamento com a sociedade existem 

obrigacdes, como, por exemplo, a preservacSo do meio ambiente, a criacSo 

e manutenc&o de empregos, a contribuicao para formacao proissional, a 

qualidade de bens/ servicos e outras nio legalmente assumtdas, mas que 

slo imporiantfssimas ate mesmo para garantir a conlnuidade da empresa. 

Para isto, adequacao e implementacSo de um processo de gestao ambiental na entidade em 

conformidade com a Certificacao ISO 14000, oferece orientaclo e ferramentas necessarias 
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para o Sistema de Gestao Ambiental (SGA). Desta forma, o SGA agrega a estrutura 

organizational, atividades de planejamento, responsabilidades, praticas e procedimentos, 

que buscam nio so desenvolver como aplicar e aingir os objetivos tracados, bem como 

manter a politica ambiental (TINOCO e KRAEMER, 2006). Entretanto, o processo visa 

reduzir perdas financeiras e um melhor retomo economico para entidade, mantendo a 

preservacao ambiental. 

Sob a otica de Ferreira (2007): 

O objetivo maior da gestao ambiental deve ser o de propiciar beneflcios a 
empresa que supere, anutem ou diminuam os custos das degradacdes, 
causados pelas demais atividades da empresa e, principalmerrte, peia area 
produtiva. 

Tendo em vista a preocupacao de assegurar condtcdes adequadas a vida, se faz necessario 

manter a qualidade do meio ambiente, portanto a Lei n° 6.938/81 imp6e diretrizes para a sua 

preservacao, reafirmados na C F de 88 nos Art. 23 incisos VI e VII e no que conceme a 

atividade mineradora o Art. 225 inciso IV, que incube o poder publico exigir a reparacao do 

dano causado. Neste sentido para manter o ambiente ecologicamente equilibrado o Art. 225 

determina (CP 1988): 

§ 2°- Aquele que expiorar recursos minerals lea obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, de acordo com sofucao tecnica exigida pelo 
orgao publico competent©, na forma da lei. 
§ 3°- As condutas e atividades conskteradas lesivas ao meio ambiente 
sujettarao os intatores pessoas ffsicas ou jurfdicas, sancoes penais e 
admlnistraivas independente da obrigacao. 

Portanto, os inumeras danos causados peia extracao de minerais como a escassez das 

jazidas, o despejo de produtos quimicos que envenenam o solo e as aguas, a dependencta 

de combustiveis fosseis e o esgotamento hidrico podem ser amenizados atraves dos 

instrumentos jundicos destinados a promover a protecao do meio ambiente, principalmente 

os referentes a mineracao, ja que os produtos oriundos da atividade s io essencias e 

indispensaveis para o cotidiano e a economia. 

Nessa perspectiva, as empresas necessrtam evidenciar suas inforrnacoes ambientais, 

mesmo que voluntariamente atraves das demonstracoes contabeis, (notas explcativas), ou 

seja, feita por meio de relatorios tradicionais ou comptementares, atendendo aos requisites 

das caracteristicas qualitaivas das tnformacoes contabeis, de forma a explicitar 

principalmente os seus passivos ambientais pelos danos ecologicos causados, sob a 

premissa de manter os usuarios informados com dados que respaldarao o processo 

decisorio. 
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Segundo a ONU (1998, apud RIBEIRO, 2006): 

O passivo ambiental se configura quando a entidade tiver a obrigacao de 

prevenir, reduar ou retificar um dano ambiental, sob a premissa de que nio 
possui cono5c6es de evitar tai obrigacao. 

Neste sentido, seja a obrigacao legal ou contratual, independents das rntencdes e 

expectativas publicas, o valor da exigibilidade deve ser razoavelmerrte estimado em bases 

confiaveis. Entretanto, o reconhecimento destes passivos ambientais, para Uehara e 

Tavares (apud RIBEIRO e LISBOA 2000), se da no momento da ocorrencia do fato gerador, 

relacionadas ou nio com qualquer cobranca externa, desde que ten ham incorrido em um 

cost© ambiental para a empresa responsavel, atendendo aos criterios de uma obrigacao, 

mesmo que ainda nio desembolsado. 

Diante da preocupacao do crescimento da atividade no Brasi, bem como sua 

essencialidade econdmica e a magnitude dos seus impactos, o Minister!© do Meio Ambiente 

(MMA) deiniu diretrizes especmcas para o setor em consonSncJa com os compromissos 

assumidos pelo Govemo na Conferencia das Nacdes Unidas de 1992, dentro dos concertos 

dispostos na Agenda 21. 

No Brasil as empresas de capital aberto negociam suas acdes em mercados financeiros 

como a BM&FBOVESPA, na qual a empresa Vale S/A e registrada e negocia suas acdes, 

divulgando tambem inforrnacoes ambientais como sustentabilidade e responsabilidade 

socioambiental. 

O segmento de mineracao foi adotado pelo present© estudo, pelo fato de ser considers da 

uma atividade altamente poluidora, ja que utiliza a materia-prima essencialmente provinda 

da natureza para a realizable das suas atividades, e por ser considered© um setor que 

provoca nitidos impactos ambientais, que resultam em efeitos negativos sob a natureza. 

Os motivos da escolha da empresa Vale S/A para este estudo e a importancia na economia 

nacional, (premiada e reconhecida intemacionalmente); por pertencer a carteira do Mice de 

SustentabSidade Empresarial (ISE); e, por tratar-se de ser a segunda maior mineradora no 

contexto mundtai (gera diretamente mais de 138 mil postos de trabalho, atuando em 38 

paises). 

Conforme inforrnacoes no site da empresa, a Vale fechou em 2011 com ganhos 25,7% 

superiores aos do ano anterior. No quarto trimestre, a mineradora registrou lucro de R$ 8,3 

bilhoes (VALE, 2011). 
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1.3 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Objetivogeral 

imvestigar como a empresa do setor de mineracao Vale S/A evidenciou seus passivos 

ambientais no periodo de 2008 a 2012. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.2 Objetivos especificos 

• Verfficar as principals praticas utilizadas de gestio ambiental na empresa estudada; 

• Descrever a politica de comunicacao do desempenho ambiental, observando os 

indicadores desempenho operacional, ambiental e desempenho da gestao, conforme 

proposto pelo questionario ISE nos instrumentos de evidenciacao ambiental (NE, RA, 

RS e ISE); 

• Verificar a observancia da evidenciacao qualitativa e quantitativa do passivo 

ambiental, observando os indicios de obrigacdes ambientais relacionadas a sancao 

administrate de natureza ambiental, processo judicial ambiental civel e acao Judicial 

ambiental criminal como preconiza o questionario ISE. 

1,4 Procedimentos metodologicos 

1.4.1 Classificagao da pesquisa 

Quanto aos fins, ciassifica-se como descritiva, com o proposito de analisar e interpretar os 

fendmenos reiativos a evidenciacao dos passivos ambientais da empresa Vale S/A. 

Nesta sentido, para Gil (1999 apud RAUPP e BEUREN, 2006): 

A pesquisa descritiva tern como principal objetivo descrever as 
caracterfsf cas de determinada populacSo ou fenomeno ou estabelecimento 
de relacdes entre as variaveis. Uma de suas caracterlsticas mais 

signilcaivas esta na utilizaelo de teentcas padronizadas de coleta de 
dados. 

Portanto a pesquisa descritiva tern o papel de englobar um deterrninado estudo especiico, 

relacionacfos aos fendmenos ou variaveis das caracterlsticas signlcativas que serviri como 

base para este estudo. 
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Os dados obtidos para a realizacao da pesquisa foram extraidos do endereco eietronico da 

Bovespa, que apresenta inforrnacoes contibeis como tambem no propriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site da empresa, 

cuja pubiicapo de carater voluntario, de forma a permitir a coleta e anaiise das inforrnacoes 

entre os anos de 2008 a 2012. 

A pesquisa segundo os procedimentos, trata-se de um estudo de caso na empresa do setor 

de mineracao Vale S/A, com o intuito de verificar e esciarecer a transparencia das 

inforrnacoes dos passivos ambientais. 

Para Gonsatves (2003): 

Estudo de caso e o 1 po de pesquisa que privliegia um caso particular, uma 
unidade significative, considerada sulciente para a anaiise de um 
fenomeno. E importante destacar que, no geral, o estudo de caso, ao 
realizar um exame minucioso de uma experiincia, objetiva colaborar na 
tomada de dectsdes sobre o probiema estudado, indicando as 

possibildades para a sua modftcacSo. 

Desta forma, a tecnica de estudo de caso aprofunda, ampla e detaiha a concentracao dos 

esforcos no objeto estudado, bem como auxiiia em um maior conhecimento e na possivel 

solucao do probiema da pesquisa. 

A pesquisa tambem se classifies como bibltogralca e documental, permitindo que os 

objetivos do estudo presente sejam alcancados e, portanto solucionar a questao probiema. 

De acordo com Gil (1999 apud RAUPP e BEUREN, 2006): 

A pesquisa biblogrilea # desenvoMda mediante material j i elaborado, 
principalmente livros e artigos cientffeos, Apesar de praieamente de todos 
os ouf-os ttpos de estudo exigirem trabalho dessa natureza, ha pesqutsas 
exekisjvamente desenvoMdas por meio de fontes bibfiograficas. 

A pesquisa bibliogrifica famitiariza o pesquisador com o assunto da pesquisa, dando uma 

visio e embasamento para falar e discutir sobre o tema e a probtematica desenvoMda, 

portanto, permite construir a fundamentacao teorica do estudo. 

Assim, a pesquisa documental segundo Silva e Grigolo (2002zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud BEUREN 2008): 

Vale-se de materias que ainda nio receberam nenhuma anifee 
aprofundada. Esse ipo de pesquisa visa, assim, seledonar, tratar e 
introdyzir algym valor, podendo esse mod©, corrtribuir com a comunidade 
dentiftca a Ira de que outros poesam vottar a desempenhar tuturamente o 

mesmo papel. 

Percebe-se entio que, a pesquisa documental permite um tratamento mais analiico, voltada 

para os materiais que nao foram investigados profundamente, possibilitando ter um 
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pensamento sobre o assunto anafisado, resultando em conhecimento que embasara futuras 

pesquisas. 

Quanta a abordagem do probiema estudado, trata-se de uma pesquisa quairtativa, 

permitindo uma anaiise intensa sobre determinado assunto, sem a utilizacao de 

instrumentos estatisticos para o processo de anaiise do probiema. 

Para Richardson, (1999) menciona que: 

Os estudos que empregam a metodologia quairtativa podem descrever a 

complexklade de determinado probiema, anafisar as interacao de certas 

variaveis, compreender e classiicar processes dinimicos vividos por grope* 

sociais. 

Observa-se que a pesquisa qualitative descreve o probiema, sob o enfoque de diferentes 

aspectos, buscando a compreensao e a interpretacao das variaveis, contudo nao se 

pretends numerar, medir ou quantificar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4,2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Procedimentos e instnimento de coleta de dados 

Os dados coletados para fazer parte deste estudo foram retirados dos documentos oftciais 

publicados, que constam no site da BM&FBOVESPA e no website oficial da empresa: as 

notas explicativas dos demonstratives financeiros, os relatorios da admtnistracfio e de 

sustentabilidade no period© proposto. Assim, a fonte de obtencao dos dados deu-se 

tambem atraves de inforrnacoes pertinentes ao assunto no siio da empresa estudada. 

Num segundo momento, por meio dos documentos descritos, procuraram-se as inforrnacoes 

que se desejava aicancar, com fins de identificar a evidenciacao em relacao ao passivo 

ambiental e eternals lens ambientais (ativos, custos, despesas e receitas). 

Para este estudo, utilizaram-se variaveis de investigacao, baseadas no que tange o 

Questionario ISE para empresas dassificadas no grupo B: Aspecto Ambiental Critico 

(Recursos Naturais Nio Renovaveis), utilizando um questionario estruturado. As principals 

variaveis de investigafio foram as seguintes: 

• Desempenho ambiental 

• Existencia de seguro para degradacao ambiental decorrente de acidentes em suas 

operacdes 

• Existencia de sancao administrativa de natureza ambiental 

• Existencia de acao judicial ambiental civel 
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• Situacao da companhia em reiacao a eventuais passivos ambientais 

Para anaiise dos dados sobre o desempenho ambiental, utilizou-se a metodologia do 

questionario ISE, conforme quadro 1: 

Quadro 1 - Pollica de comunicacao do desempenho ambiental adotado peia companhia 

INDICADORES ASPECTOS PoffBca de Comunicacao* INDICADORES ASPECTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A B C D NA 

Desempenho 

Operacional 
a) Consumo ou uso de recursos naturais 
renovaveis 

Desempenho 

Operacional 

b) Consumo ou uso de recursos naturais 
nao renovaveis 

Desempenho 

Operacional 

c) Consumo ou uso de agua 

Desempenho 

Operacional 

d) Consume de energia 

Desempenho 

Operacional 

e) Emissoes de rufdos 

Desempenho 

Operacional 

f) Emissdes atmosfericas significativas 

Desempenho 

Operacional 

g) Residues solidos 

Desempenho 

Operacional 

h) Effuentes Kquidos 

Desempenho 

Operacional 

i) Riscos ambientais / acidentes 

Ambiental j) Qualidade ambiental da area de 
influencia direta 

Ambiental 

k) Impacto na dispontbilidade future de 
recursos naturais renovaveis e nio 
renovaveis 

Desempenho 
da Gestao 

I) licences e autorizacoes ambientais Desempenho 
da Gestao 

m) Processos administrativos 

Desempenho 
da Gestao 

n) Processos judiciais 

*Pollca de comunicacao: (A)- A companhia nio divuiga inforrnacoes relacionadas ao 
aspecto; (B>- A companhia so informa mediante demands de parte interessada; (C>- A 
companhia divuiga inforrnacoes por meio de reiatorios e website, mas nio atende demandas 
especfficas de partes interessadas; (D) - A companhia divuiga inforrnacoes por meio de 
reiatdrios, website e atende demandas especfficas de partes interassadas; e, (N/A) - O 
aspecto identificado nio esta presente na companhia. 

Fonte: Questionario ISE (2011,p.50) 

Em reiacao a poltica de comunicacao no quadro 1, quando as respostas de cada periodo 

correspondia a sentenga "D* foi identicada qual ou quais documentos foram encontradas 

tais evidenciacdes (notas explicaivas dos demonstrativos financeiros, os relatorios da 

administracio e de sustentabilidade) em cada ano. 

No kiturto de responder plenamente a problematics desta pesquisa, procurou-se tambem 

descrever o passivo ambiental encontrado no periodo proposto, observando sua existencia 

nas Notas Explicaivas dos demonstrativos financeiros, nos Relatorio da Administracio, 

Relatdrio de Sustentabilidade e no Indies de Sustentabilidade Empresarial, com observancia 
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aos indicadores de desempenho descritos no quadro 1, quafitatrvarnente (descricio do 

passivo) e quantitativamerrte (em moeda corrente nacional - R$). 
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2 R E F E R E N T I A LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TE6RIC0 

2.1 Contabilidade ambien ta l : h l s t t r t c o e conceito 

A partir da decada de 70 surgiram movimentos organizados em varias partes do mundo que 

propiciaram a reflexio e a discussio sobre as possiveis formas para minimizar os impactos 

ambientais, principalmente os que decorrem da atividade industrial. Em 1972 ocorreu a 1* 

Confer§ncia Mundial sobre o Meio Ambiente das Nacdes Unidas (CNUMAD), em Estocolmo, 

Suecia, que tratou das relacdes entre o homem e o meio ambiente, onde a poluicao for o 

principal assunto da discussao (CARVALHO, 2007). 

Nos anos 80, foi emitido o relatorio Nosso Future Comum peia OrgantzacSo das Nacdes 

Unidas (ONU), que apontava a pobreza como uma das principais causas dos problemas 

ambientais, fixando o concerto de desenvolvimento sustentavel, propagando uma nova 

consciencia em reiacao a utilizacao dos recursos naturais. 

Na Inglaterra no inicio dos anos 90, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA International Organization for Standardization (ISO), 

que constitui o grupo estrategico consultivo sobre o meio ambiente, com a finaldade de 

elaborar normas ambientais de protecao ambiental. Em 92 Ocorreu a 2* Conferencia 

Intemaciona! do meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como a Eco/92, que teve 

como propdsito o lancamento da Agenda 21, com o objetivo de por em pratica ao longo do 

secuto XXI o desenvolvimento sustentavel no planeta (CARVALHO, 2007). 

Em detrimento a essa questoes, a contabilidade enquanto ciencia, e no atendimento do seu 

objetivo de fomecedora de inforrnacoes, visa identlcar e evidenciar inforrnacoes de conduta 

ambiental, uma vez que o ambiente trata-se de um patrimonio da humanidade a ser 

resguardado, onde tais inforrnacoes referentes as interferencias que agridam ou perturbam 

suas caracteristicas naturais devem ser de conhecimento de todos. 

Assim, dentro desse conceito de protecio, a Norma de Procedimento de Audrtoria- NPA 11, 

objetiva estabelecer os liames entre a contabilidade e o meio ambiente incumbindo-lhe a 

participar dos esforcos em favor da defesa e protecio contra a poluicao e as agressoes a 

vida humana e a natureza, com a implementacao de uma contabilidade adequada a 

interface da ecologia, demonstrando a transparencia o comportamento das inforrnacoes 

neste enfoque especiflco (IBRACON, 2001). 
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De acordo com Ferreira (2010), a contabilidade e a ciencia que tern como objeto de estudo o 

patrimdnio, bem como os principios e tecnicas necessarias ao controle e anaiise de seus 

elementos patrimoniais e suas respectivas modlcapes. 

Franco (2002) diz que: 

A contabilidade e a ciencia que estuda e pratica, controla e interpretam os 
fates ocorridos no patrimdnio das enfdades, mediante o registre, a 
demonstracao expositiva e a revelacao desses fatos, com o flm de oferecer, 

informacSes sobre a composifio do patrimdnio, suas variacdes, e o 
resuttado econdmico decorrente da gestao da riqueza econfimica. 

Portanto a contabilidade trata-se de uma ciencia social nao exata, necessaria para o 

controle do patrimdnio e a geracdo de demonstrativos e relatorios administrativos e 

financeiros, com a finalidade de fornecer inforrnacoes pertinentes aos usuarios, para auxiliar 

no processo decisorio. 

Assim, na otica de Braga (2007): 

A contabilidade pode ser de grande utilidade no processo de comunicacao 
entre entidades e sociedades no que se refere a defesa do meio ambiente. 
Primeiro idenllcando e fomecendo subsfdlos informacionais para controlar 
os impactos ambientais. 

Portanto, a contabilidade ambiental surgiu da necessidade de gerar registros dos eventos 

ambientais. Diante desse novo cenario para Ferreira (2007): 

E importante tisar que a ContabiRdade Ambiental nio se refere a uma nova 
contabilidade, mas a um conjunto de inforrnacoes que refletem 
adequadamente, em termos economicos, as acdes de uma entidade que 
modifiquem seu patrimonio. Esse conjunto nio e outra contabilidade, mas 
uma espectalizacfio. 

Segundo Ribeiro (2006): 

A contabilidade ambiental nio e uma nova ciencia, mas sim uma 
segmentacao da traditional ja, amplamente, conhecida. Adaptando o 
objetivo deste ultima, podemos deinrr como objetivo da contabilidade 
ambiental: Sdenficar, mensurar e esclarecer os eventos e transacSes 

econdmico-financeiros que estejam relaclonados com a protecio, 
preservacio e recuperacao ambiental, ocorridos em um determinado 
periodo, visando a evidenciacao da sifeiacSo patrimonial de uma entidade. 

Assim, percebe-se que a contabilidade busca a inovacao de acordo com a necessidade dos 

usuarios, por meio de suas ramificacSes como a contabilidade ambiental, atraves de 

inforrnacoes especializadas, que visa mensurar e evidenciar inforrnacoes ambientais nas 

demonstracdes contabeis ou em relatorios financeiros. Contudo, sua imptementacao 

depende da definicao de uma politica contabil, considerando os tens relatives aos impactos 



ambientais provocados petes empresas, com o intuito de proteger, preservar e recuperar o 

ambiente. 

Para Campos e Leripio (2009): 

Assim como a legislates ambientais estao se tornando mais exigentes e 
uniformes, existe outra fonte de pressio para as empresas poluidoras: o 
mercado consumidor. J i se percebe aos poucos Uma tendencia mundial 
que comecou na Europa e na America do Norte, do consumidor em se 
propor a pagar mais por um produto ambientalmente correto, pots se 
percebe que aos poucos que os produtos que agridem o meio ambiente nao 
incorporam em seus preps mais baixos as extemaitdades causados peia 
cadeia de producao e consumo. 

Diante do exposto, nota-se que a legislacao ambiental e mais exigente, porem o mercado 

consumidor e principal fator na mudanca do processo produtivo, pressionando a industria a 

desenvolver tecnologias limpas e produtos ecologicamente corretos, mesmo que isto 

impfique em produtos mais caros. 

Entretanto, para assegurar a protecao do meio ambiente e manter a qualidade ambiental 

foram criados dispositivos iegais, a fim de coibir as acoes lesivas provocadas atraves 

processo produtivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 Meio ambiente e legislacSo ambiental 

Tinoco e Kraemer (2006) conceituam o meio ambiente como o conjunto de elementos 

Bioticos (organismos vivos) e abioticos (energia solar, solo, agua e ar) que integram a 

camada Terra tambem chamada de biosfera, sustenticulo dos seres vivos. 

A Lei 6.938/81 entende como meio ambiente o conjunto de condicoes, leis, influencias e 

interacdes de ordem fisica, quimica e biologica, que permite, abriga e reage a vida em todas 

as suas formas. 

Nas palavras de Ferreira (2007): 

Para que se possa compreender o significado sob o tema Meio 
Ambiente, e necessario que alem de aspectos ecoldgicos e 
econSmicos, errtendam-se tambem os aspectos socials, culturais e 
educacionais que desenvolvem essa questao. A Educacao ambiental 
€ um fator tao preponderante que, se o homem ivesse sido educado 
para cuidar da natureza, com responsabilidade e conhecimento [...]. 

Neste sentido, o ambiente ecologicamente equilibrado e vital para a sobrevivencia de todos 

os seres vivos, onde o homem como agente causador de tantas catastrofes ambientais, 
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deve mudar sua visio exploratoria de que a natureza se refaz, para uma cuftura de 

preservacao e conservacao, e assim transmitir esse pensamento para seus descendentes. 

No entanto, para assegurar a protecao do meio ambiente a Constrtuicio Federal, 

promulgada em 1988, dispfie especificamente no Art. 225 a incumbencia do poder publico 

exigir na forma da lei a reparacao dos danos causados. Neste intuito foram criadas Leis 

ambientais para reforcar a protecao. 

Cabe frisar, que a Lei 6.938/81 no Art. 5° estabelece as Diretrizes da Politica Nacional do 

meio ambiente, como tambem instituiu no Art. 6° inciso I a criacao do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente - CONAMA que e o drgio consultivo e deliberative do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente. 

Assim, a referida Lei tern grande relevancia, pois estabelece as diretrizes basicas que tern 

como finafidade a preservacao e a melhoria da qualidade ambiental e a protecao a vida 

atraves da compatibilizacao do desenvolvimento economico e social de forma sustentavel. 

No que se diz a respeito da atividade de extracao mineral, segundo a Resolucao do 

CONAMA 001/86, esta ciassificada como atividade attamente modrficadora do meio 

ambiente, necessita de um previo estudo para analisar os possiveis impactos e de 

autorizacao para sua realizable, independente do metodo de lavra, emitida pelo 

Departamento Nacional de Producio Mineral (DNPM) drgao este responsavel peia gestao 

do patrimdnio mineral brasileiro. 

No sentido de coibir as acdes lesivas ao meio ambiente foi criada a lei 9.605/98, que impde 

mecanismos de punicio as infracdes contra o meio ambiente. Sua inovacao consist© em 

punir a pessoa fisica responsavel peia as acdes da empresa, ou seja, o executante da 

infracao alem da pessoa jun'dica (RIBEIRO, 2006). 

A lei, portanto, nao exime os autores ou coautores da responsabilidade dos atos nocrvos a 

natureza, a aplcacao da pen a levara em consideracao a gravidade do fato ocorrido 

(passivos ambientais), os antecedentes do infrator quanto ao interesse do cumprimento da 

legislacao ambiental e sua situacao econdmica, que incorrem em penas como: prestacao 

pecuniaria (mute), prestacao de servicos, interdicSo temporaria de direitos, suspensao das 

atividades podendo ser parcial ou total. 

Assim, tendo em vista o controle dos danos ambientais, as entidades podem utilizar outros 

instrumentos como no caso do Estudo de Impactos Ambientais (EIA) e do Relatorio de 
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Impact© do Meio Ambiente (RIMA), para a realizacao de atividades de potential impacto 

conforme estabelece a Poittica Nacional do Meio Ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 1.2 El A E RIMA 

Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA considers como impacto 

ambiental, qualquer atteracao das propriedades fisicas, quimicas e bioiogicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de materia ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saude, a seguranca e o bem-estar da 

populacao, as concficdes esteticas e sanitirias do meio ambiente e a qualidade dos recursos 

ambientais (Resolucao N° 001/1988). Destarte, que o impacto ambiental surge da 

perturbacio de equilibrio ecologico conforme elencados no quadro 2: 

Quadro 2 - Principals impactos ambientais provocates peia atividade de extracao mineral. 

Atividades de maior potential anbiental Tipos de degradacao 

Garimpo de ouro 

• Assoreamento, poluicao e erosio rios 
cursos das aguas, aumento da turbidez e 
metals pesados; 

• Formacao de nudeos populaelonais com 
graves problemas soctais; 

» Degradacao da paisagem e da vida 
aquilea. 

Mineracao industriai, ferro manganes, 
cassrterita, cobre, bauxite, etc. 

• Degradacio da paisagem; 
• Poluicao e assoreamento dos cursos das 

iguas; 
• Esterilizacao de grandes areas; 

• Impactos soc" ' tomicos. 

Fonte: adaptado de Tinoco e Kraemer (2006, p. 113) 

Todavia, o impact© ambiental resula de atividades que excedem a capacidade de 

regeneracao ou absorcio do meio ambiente, que afetam todo ecossistema. Diante destes 

probiemas a resolucao supracitada estabeleceu entre os criterios para o licenciamento de 

atividades que causam a degradacio ambiental, a apresentacao do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA). 

Nas palavras de Ribeiro (20(B), o EIA deve ser elaborado por tecnicos habiitados e devem 

center inforrnacoes sobre o diagndstico ambiental da irea, descricao da acao proposta e 

suas alternativas, bem como a identificacao, anaiise e previsao dos impactos sif nlcativos. 

O instrumento age como controle previa dos impactos produzidos nos empreendimentos 

potencialmente causadores de significativa degradacio ambiental (TINOCO E KRAEMER, 

2006). Errtretarrto, visa avaliar e cotbir os problemas causados (passivos ambientais), a im 
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de minimiza-ios, por meio da prevencao e execucao de a p e s e projetos que viabilizem a 

recuperacao da area afetada. Vale salientar que o EIA constituira o Relatorio de impacto ao 

Meio Ambiente (RIMA). 

Segundo Tinoco e Kraemer (2008), o RIMA tern como objetivo comunicar a sociedade os 

resuftados ateancados no EIA para que se possa verificar se o empreendimento traz 

vantagens ou nio para a comunidade e as consequencias ambientais de sua 

implementacao. 

Portanto, o RIMA deve center os objetivos e justificativas do projeto realizado, a sintese dos 

resultados e a descricao dos provaveis impactos em reiacao da atividade degradadora, 

devendo ser produzido de forma clan e objetiva para efetiva compreensio quanta os 

resultados obtidos, possibilitando assim mensurar os custos inerentes. 

Todavia, a adocao de praticas como a Gestao ambiental, minimizariam tais impactos 

principalmente por melhorar a qualidade ambiental, atendendo todas as extgencias 

normativas, evitando assim possiveis custos para a empresa. 

2.2 Gestao ambiental 

A gestao ambiental serve de apoio para um adequado desenvolvimento sustentavel, trata-se 

de uma ferramenta que as empresas utilizam com o intuito de proporcionar bons resultados 

no que tange as causas ambientais, visando a eficiencia produtiva e a maximizacao dos 

lucres. 

Tinoco e Kraemer (2006) entendem que: 

A gestao ambiental e o sistema que inclui a estrutura organizacional, 
atividades de planejamento, responsabilidades, praticas, procedimentos, 
processos e recursos para desenvoJver, imptemerrtar, aingir, analisar 
crifcamente e manter a poliica ambiental. 6 o que a empresa fez para 
minimizar ou eliminar os efeitos provocados no ambiente por suas 
atividades. 

Neste sentido, a gestao ambiental oferece um conjunto de normas e procedimentos que 

objetivam diminuir os danos causados ao meio ambiente, tracando projetos de preservacao, 

eliminando os efeitos negativos das atividades de producao. Segundo o conceito de Braga 

(2007): 

A necessidade da gestio ambiental tern as intensificado nos uWmos anos, 
devido a preocupacao com o meio ambiente ter deixado o campo periferico, 
na admintstracfto das enfdades, para assumir um posicionamento 
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estrategico. Os beneflctos da adocao dessa postura sio os mais variados e 
atevancam resuWado para a entidade nos seguintes items: reducfio de 
riscos, reducao de custos, me&ioria da imagem corporativa, conf nuidade do 
negocio, maior lucratividade, entre outros. 

Nessas circunstindas, percebe-se o quanta # importante o papei da Gestio Ambiental para 

as empresas, assim como as vantagens proporcionadas, agregando valor a imagem e 

aumentando a competrtividade. Assim Tinoco e Kraemer (2006) apresentam uma visao geraf 

da gestio ambiental confonme disposto no quadro 3. 

Quadro 3 - Vteao geral da gestao ambiental 

Gestao de 
Processo 

Gestao de 
Resultados 

Gestao de 
Sustentabilidade 

Gestao do 

Piano Ambiental 

Exploracao de 

recursos 
Emlssies gasosas Quafidade do ar Principles e compromissos 

Transformacao de 
recursos 

Eluentes Ifquidos Qualidade da agua Poiftica ambiental 

AcondicJonamento 

de recursos 
Re8iduos sdiidos Qualidade do solo Confbrmidade legal 

Transporte de 
recursos 

Particutas Abundaricia e diversidade 
da flora 

Objetivos e metas 

Aplcaci© e uso de 
recursos 

Odores Abundancia e diversidade 
da fauna 

Programa ambiental 

Quadro de riscos 
ambientais 

Rufdos e vibracdes Qualidade de vida do ser 
humano 

Projetos ambientais 

Situacoes de 

emergencta 

liuminacao Imagem insf tucional Acoes correfvas e 
prevertfvas 

Fonte: Tinoco e Kraemer (2006,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Macedo, R. K., 1994, p. 110) 

Ainda na vislo de Tinoco e Kraemer (2006), todos os instrumentos de gestao ambiental 

objetivam melhorar a qualidade ambiental e o processo decisorio. S i o apiicados a todas as 

fazes dos negdcios e podem ser preventives, corretivos, de remediacao e proativos, 

dependendo da fase em que sao imptementados. 

Destarte, nos ultimos anos a gestao ambiental tern adquirido maior destaque nas entidades, 

principalmente em decorrencia da competrtividade, devido a eficiencia e os beneficios 

proporcionados. Dentre as vantagens competitivas, podemos identicar algumas em Dias 

(2009): 

• Com o cumprimento das exigencies normativas, hi melhora de 
desempenho ambiental de uma empresa, abrindo-se a possibilidade de 
maior insercao num mercado cada vez mais exigente em termos ecotogicos, 
com a melhoria da imagem junto aos dentes e a cemunidade; 
• Adotando um dosing do produto de acordo com as exigencias 
ambtenteis, e possfvel tamS-lo mais flexfvel do ponto de vista de instalacio 
e operacao, com um custo menor e uma vida uil maior; 
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• Com a reducao de consumo de recursos energeticos, ocorre a melhoria 
na gestao ambiental, com a consequente reducao nos custos de producao; 

• Com a otimizacSo das tecnicas de producao, pode ocorrer melhoria na 
capactdade de inovacao da empresa, reducao das etapas do processo 
produtivo, acelerando o tempo de entrega do produto e mioimizando o 
impacts ambiental do processo; 
• Com a otimizacao do uso do espaco nos rneios de transporte, ha 
reducao nesse ipo de gast© com a consequente dimtnuicSo do consumo de 
gasolina, o que dfminui a qyanldade de gases no meio ambiente. 

Nota-se entlo que, o primeiro passo para conquistar a vantagem competiiva em custos, 

reside na eliminacao dos desperdicios, pois alem de otimizar os gastos com a producao, 

reduz diretamente os impactos ambientais e os riscos de futures acidentes ambientais. 

Percebe-»e o quanta e benefica a adocao dessas vantagens pelas empresas que 

reconhecem suas responsabiKdades ambientais. A gestio ambiental e o fator que pode 

facilitar a obtencao de inanciamentos para investimeritos em meio ambiente junto as 

institutes ftnanceiras (FERREIRA, 2007). 

Contudo, para a implentacao de um Sistema de Gestao Ambiental (SGA) eficaz, se faz 

necessario a adocao da norma ISO 14000 que estabefece as diretrizes que promovem a 

melhoria do desempenho da organizacao de forma continua. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 ISO 14000 

A International Standardizan forzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Organization (ISO) com sede em Genebra, representada no 

Brasil peia Associacio Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT), trata se de uma organizacao 

nao governamental fundada em 1946, para desenvolver voluntariamente padrdes ou normas 

de comercio, industrializacao e comunicacao. As normas ISO 14000 e seu conjunto de 

normas derivam da ISO 9000, que buscam estabelecer terramerrtas e sistemas para orientar 

a administracao ambiental de uma organizacao. Em 1996 foi publicada a norma ISO 14001, 

unica norma cerfificavei da serie, onde estao centrados os requisites necessaries para 

adocao de um Sistema de Gestao Ambiental (SGA). 

Na visao de Ribeiro, (2006): 

A norma 6 aplicavel a qualquer tipo de empresa. Sua implementacSo total, 
parcial ou gradalva dependera da polftica ambiental adotada, natureza das 
atividades, seu potential de producao de poluicSo e dstriboicao destes 
entre as areas intern as, porte da organizacao, condicdes Inanceiras etc. 

A ISO objetiva, portanto, fomecer assistincia adequada para as organizacdes no processo 

de implementacao ou aprrnorarnento de um SGA eficaz, compatfveis com drferentes 

culturas organizacionais, visando, pois o desenvolvimento sustentavel. 
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A norma estabelece a padronizacio de ferramentas-chaves como a auditoria ambiental, 

rotulagem ambiental e anaiise do ciclo de vida (PDCA) que planeja, implanta, monitora, 

controla e analisa criticamente os resultados a flm de atingir a melhoria continua do SGA 

(Albuquerque, 2009) . Seu principal intuito e publicar documentos composto por praticas 

internacionalmente aceitas. 

Para obter a certiicacio as empresas devem se submeter a auditorias extemas realizadas 

pelo INMETRO e pelo Sistema Brasileiro de Certificacao ABNT. Assim para Albuquerque 

(2009), a norma se aplica as organizacdes que desejam; 

• Imptementar um sistema de gestao ambiental; 
• Garanir que sua atuacao esta em conformidade corn sua poliica 

ambiental; 

• Demonstrar essa conformidade para terceiros (sejam eles ONGs, 
agendas de controle ambiental, seguradoras, grupos de pressio etc.); 

• Buscar cerllcacio de seu sistema de gestio ambiente por meio de um 
organismo externa (certiicacio de tercetra parte); 

• Realizar uma auto dedaracSo de conformidade do SGA com a norma 
ISO 14001. 

A norma oferece subsidies que ordenam os esforcos organizacionais referentes a qualidade 

ambiental, na alocacao dos recursos e definicao de responsabilidades, proporcionando a 

melhoria continua do desempenho na entidade de forma global, possibifitando a auto 

avaliacao em caso de auditoria realizada peia propria empresa, bem como a emitir auto 

declaracao de conformidade do seu sistema com a norma. 

A ISO 14000 atua tambem como ferramerrta dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA marketing, que melhora a imagem da 

organizacao no mercado, atraves das praticas de sustentabilidade e responsabilidade 

ambiental, reffetiod© positivamente em sua lycratividade. Centre todos os beneficios 

proporcionados, sua adocao associada a inovacio dos processos promovem a minimizacao 

dos custos atraves do aumento da eficiencia e otimizacio do processo produtivo. 

Para obter a certificacao as empresas devem se submeter a auditorias extemas realizadas 

pelo INMETRO e pelo Sistema Brasileiro de Certificacao ABNT. Portanto a Auditoria 

Ambiental esta voltada para as praticas que objetivam o controle dos eventos que agridem o 

meio ambiente e sua conservacao. 

2,2.2 Auditoria ambiental 

Na busca do equilibrio economico com qualidade ambiental, as entidades investem cada 

vez mais em novas tecnologias, para uma producao limpa, de forma a minimizar ou eKminar 
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seus efeitos negatives. Em detriment© a estas novas neeessidades surgiu a auditoria 

ambiental. Pari Campos e Lerfpio (2009): 

As Auditorias ambientais permitem uma constatacio efetiva dos nlveis de 
conformidade da atividade produiva aos requisites apiicaveis, notadamente 
aqueles de natureza legal e relalvos a polica da organizacao, o que 
induziri a uma abordagem gerencial mais pragmilca, adequada aos 
objetivos e metas organizacionais. 

Em suma, a auditoria ambiental faz exames metddicos, por meio de artaiises e testes, a fim 

de verificar fatos ou evidencias de que as praticas estSo em conformidade com a legislacio. 

Ainda segundo Campos e Leripio (2009): 

A auditoria ambiental proportions para entidade beneficios como a 
identificacao dos passivos ambientais eiistentes ou potencias, reducao de 
conflitos com os 6rgaos publico® responsaveis pelo controle ambiental, 
ava&acao de passivos ambientais de organizacoes em processo de venda 
ou fusie, reducao dos custos e melhoria de posidonamento e mercados. 

Conforme os autores, todos esses beneficios motrvam as entidades, por desenvolver uma 

politica ambiental corporativa, orientando suas acoes para as areas de impactos ambientais. 

Assim, a auditoria ambiental se faz necessana, principalmente para o SGA proporcionando 

para o sistema, um maior controle e prevencao sobre os impactos causados, atraves da 

avaliacao da sua conformidade, monitorando efelvidade da sua imptementacao. 

Desta forma, as questdes das empresas referentes ao meio ambiente, quanta ao 

compromisso e responsabilidade na sua manutencSo e preservacao, permitem assim, a 

apresentacao de inforrnacoes atraves dos itens ambientais como os ativos, passivos, 

despesas, custos e receitas. 

2.3 i tens ambienta is 

Na concepcao de Costa Junior (2008), as inovac6es trazidas peia contabilidade ambiental 

estio associadas a: definicao do custo ambiental, a forma de mensuracao do passivo 

ambiental, com destaque decorrente de ativos de vida tonga. 

A contabilidade ambiental por meio de suas demonstracoes, visa o iomecimento de 

inforrnacoes de carater ambiental produzidas pelas operacces produtivas da empresa, cabe 

classlcar, portanto, tais itens conforme sua natureza em: ativos ambientais, passivos 

ambientais, receita e despesas e custos ambientais. 
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2.3.1 Ativos ambientais 

O Comrie de Pronunciamentos Contabeis CPC, em Pronunciamento Conceitual Basico (R1), 

define o ativo como um recurso controlado peia entidade como resuftado de eventos 

passados e do qual se esperam beneficios economicos para a entidade. 

No entanto, Hendriksen e Breda (1999) definem o ativo como a capacidade que o bem 

possui de gerar beneficios economicos futures e proviveis, em consequencia de transacdes 

ou eventos passados, que sao controlaveis por determinada entidade. 

Portanto, os ativos englobam todos os bens e direitos destinados a atividade operacional. 

No Balanco Patrimonial esta dividido em dois grupos: o circulante e nao circulante, onde 

suas contas estio dispostas em subgrupos conforme sua natureza, que permitem uma 

melhor avaliacio das mesmas pelos diversos usuarios da infbrmacao. 

Entretanto, quando os recursos sao direcionados as atividades de gerenciamento ambiental 

e atendem aos criterios de reconhecimento de um ativo, devem ser reconhecidos como tal e 

denominados como ativo ambiental, uma vez que todas as acdes estio diretamente 

contribuindo para a manutencao do meio ambiente. 

Conforme Carvalho (2007), os ativos ambientais sao considerados todos os bens e direitos 

da entidade, relacionados com a protecao, preservacao e recuperacao ambiental, e que 

estejam aptos a gerar beneficios economicos futures para a entidade. Desta forma todas as 

acdes sao diretamente desenvolvidas e focadas com o irrturto de beneiciar o meio 

ambiente, que contribui para amenizar os efeitos nocivos do processo produtivo, visando a 

reducao ou eiiminacJo dos residues poluidores. 

Na concepcao de Ribeiro (2006): 

Assim o ativo ambiental pode ser entendido como os gastos ambientais 
capttalzados e amortizados durante o periodo corrente e os futures, porque 
saisfazem os criterios para o reconhecimento como ativos. 

Ainda no conceito de Antunes (2000). 

Os ativos ambientais representam os estoques dos insumos, pecas, 
acessirios, etc. utilizados no processo de eliminafio ou reducao dos nfvefe 
de poluicao: os investimentos em maquinas, equipamentos, [...] com a 
intencao de amenizar os impactos causados ao meio ambiente; os gastos 
com pesquisas visando o desenvolvimento de tecnolopas modemas, de 
medk> e longo prazo, desde que consftuam beneficios ou acoes que irio 
refletir nos exerefcios seguintes. 
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Ante ao exposto, os ativos ambientais sao todos os gastos incorridos na aquisicao de tens 

ou de recursos controlaveis (onde os imobilizados estao sujeitos a amortizacao ou 

depreciacao), com a Inaiidade de preservar e recuperar o meio ambiente, resulando em 

beneficios economicos futures nao so para a entidade como para a sociedade. Sendo assim 

todas as apiicacoes de recursos direcionadas para a preservacao ambiental, potencialmente 

visam uma harmonizaclo entre o processo produtivo e o desenvolvimento sustentavel. 

2.3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PassivoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ambientais 

Segundo o Comite de Pronunciamento Contabeis-CPC no Pronunciamento Conceiual 

Basico (R1), que estaitura a elaboracao e divulgacio de relatorio contabil-financeiro, 

conceitya o passivo como uma obrigacao presents da entidade, que deriva de eventos 

passados cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade os quais 

s io responsiveis peia geracio de beneficios economicos. 

Neste sentido, uma caracteristica essencial para a existencia de um passivo e que a 

entidade tenha uma obrigacao, portanto o passivo esta deinido por Hendriksen e Breda 

(1999) como: 

Sacriffcios futuros provaveis de beneficios econdmicos resultante de 
obrigacdes presentes de uma dada entidade, quanta a transferencia de 
ativos ou prestacao de servicos a outras entidades no future em 
consequencta de transacoes ©u eventos passados. 

Em face ao exposto, o passivo representa uma obrigacao presente, ou seja, o dever ou a 

responsabilidade que a empresa assume com terceiros, que podem ser legalmente exigiveis 

por meio de contratos onde alguns configuram com natureza irrevogavel, ou de forma 

estatutarias. Como exemplo ctaro de determinadas obrigacdes estao: impostos a pagar, 

fomecedores, financiamento, salarios a pagar, entre outros, na qua! tais obrigacdes se 

extinguem com o pagamento em dinheiro, transferencia de outros ativos ou prestacao de 

servicos. 

O IBRACON (2011) segundo a Norma de Procedimento de Auditoria (NPA) 11 Balance e 

Ecologia que considera como passivo ambiental toda agressao que praticou/pratica contra o 

meio ambiente e consists no valor dos investimentos necessarios para reabila-lo, bem 

como mulas e indenizacdes em potential. 

Contudo, para Ribeiro e Gratao (2000): 
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(...) os passivos ambientais ficaram amplamente conhecidos peia sua 
conotac8o mais negativa, ou seja, as empresas que o possuem agrediram 
signifcalvamente o meio ambiente e, dessa forma, tern que pagar vultosas 
quanias a ituio de indenizacao de terceiros, de mutes e para a 
recuperacao de areas danificadas. 

Conclui-se enfao que os passivos ambientais ocorrem a partir da interacao da atividade da 

empresa com o meio ambiente, que causaram danos, sejam eies passados ou presentes, 

de curto ou longo prazo. Porem, o passivo ambiental tambem decorre de atiudes 

responsaveis como a manutencio de um eficiente sistema de gerenciamento ambiental. 

Segundo Tinoco e Kraemer (2006) existem tres tipos de obrigacdes decorrentes do passivo 

ambiental: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Legais ou Impttcitas: as obrigacdes legais surgem quando a entidade 
tern uma obrigacao presents legaf como consequincia de um evento 
passado, como o uso do meio ambiente ou a geracao de resfduos 
toxicos. Essa obrigacao legal surge de um contrato, legisfacao ou outro 
rnsfrumento de lei, no entanto as Impttcitas surgem quando a entidade, 
por meio de praticas do passado, polfticas divulgadas ou declaracSes 
feitas, cria uma expectativa valida frente a terceiros, e por conta disso, 
assume um eompromisso, 

• Construtivas: sio aquelas que as empresas prop6em-se a cumprir 
espontaneamente, exercendo as exigencies legais. 

• Justas: reietem a consciencia de responsabilidade social, ou seja, a 
empresa as cumpre por razdes eticas e morals. 

Conforme expianacao, os passivos ambientais surgem a partir do momento que as 

empresas poluem ou degradam o meio ambiente, ou seja, qualquer evento ou transacao 

que reiitam na interacao da empresa com o meio ecoldgico, cujo sacrfflcio de recursos se 

dara no futuro (RIBEIRO E L ISBOA 2000). Surgem em detrimento do processo produtivo, 

constituindo assim © fato gerador da obrigacao, que podem ser cumpridas por exigencia 

legal ou espontaneamente. 

O passivo ambiental deve ser reconhecido quando existir uma obrigacao por parte da 

empresa. Segundo Paiva (2006): "A partir da concepcao do fato gerador, o dado contabil ja 

existe, mas o seu reconhecimento pode ou nao ocorrer neste momenta. O reconhecimento 

se dara de acordo com as poliicas de negoctos estabelecidas peia empresa". 

Nest© sentjdo, apos verificar a ocorrencia do fato que gera a obrigacao ambiental (acoes 

que danificam o meio ambiente), devendo esta ser reconhecida a partir do momento que 

incomer em um custo para a empresa, corrfigurando desta forma a sua responsabilidade 

independents do desembolso correspondente. Todavia a obrigacao pode ser considerada 

de onto prazo (quando correspondente ate 365 dias) © de longo prazo (quando superior a 

365 dias), ficando estas classificadas no meio circulante e nao circulante respectivamente. 
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Ribeiro (2006) comenta que devem ser reconhecidas as despesas do exercicio atual como 

insumos, references aos passivos ambientais, assim como resultados de exercicios 

arrteriores e nio atribuidos a recuperacao de areas poluidas, tendo ambos origem em 

eventos passados. 

O reconhecimento das exigibiiidades do exercicio atual como despesas com insumos ou 

servicos necessaries a realizacSo do processo de recuperacao deve ser contabflizado em 

conta de resuttado a medida que o fato gerador ocorre, desde que totalmente consumidos, 

ja as correspondentes aos resultados de exercicios anteriores podem ajustadas no exercicio 

correrrte para retrncar erros detectados. 

Na vislo de Tinoco e Kraemer (2006) os passivos ambientais podem ser classtficados 

como: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Normals: sao aqueles que podem ser controtados, que hi alguma forma 
de prever e mensurar, sao decorrentes do processo produtivo. 

• Anormais: decorre de situacees nao possfveis de confroles pelas 
empresas e fora do context© das operac5es. 

Os restos produzidos no momento do processamento dos materials sao exempt© de 

passivos normais, uma vez que o descarte dos mesmos provoca a poluicao do ambiente, 

podendo ser controlado por meio de reaproveitamerrto como no caso de pneus velhos, 

gerando borracha vulcanizada para producao de novos pneus e pisos. 

No caso dos passivos ambientais anormais, as perdas s io inevitaveis como, por exemplo, o 

terremoto seguido de tsunami ocorrido no Japao em 11 de marco de 2011 em Fukushima 

que danlcou o reator nuclear da usina de Senday, provocando vazamento radioativo, 

devido a impossibilidade de controle do evento (G1). 

Segundo Tinoco e Kraemer (2006), a respeito da mensuracao do passivo ambiental 

entendem que: 

O passivo ambiental deve ser reconhecido nos relatorios financeiros se 6 de 
ocorrencia provavei e pode ser razoavelmente esimado, exisfndo varies 
padrdes de contingencias que devem ser usado para caracterizar o que 
seria evento de ocorrencia provavei. Se existirem dificuidades para estimar 
seu valor, devera ser provislonado um valor estimavel, registrando-se os 
detalhes dessa esimaiva em notas explicaf was. 

Ante ao exposto, o passivo ambiental apes o seu reconhecimento, deve ser mensurado em 

bases confiaveis para quantificar a obrigacao, considerando as contingencias quanto a 

reflexao dos riscos (de forma remota, possfvei ou provavei) a que estao sujeias as 

organtzacdes, da ocorrencia de um evento future, podendo resuttar em perda (desembolso). 
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2.3.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ReceitazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ambiental 

Recertas podem ser deflnidas como o produto gerado por uma empresa, medidas em 

termos de precos correntes de troca, devendo ser reconhecido assim que o processo de 

venda tenha sido efetivado em termos substanciais (HENDRIKSEN e BREDA 1999). 

Ainda neste entendimento, considera-se como receita a entrada de elementos para o ativo 

que pode ser sob forma de dinheiro ou direitos a receber (lUD)CIBUS 2006). O 

Pronunciamento Conceitual Basico (R1) inclui a este concerto o aumento dos beneficios 

economicos, sobre a forma de entrada de recursos, aumento de ativos, diminuifio de 

passivos que resulta em aumento do patrimdnio iiquido. 

Ante ao descrito, sendo a receita um dos elementos que compoe a Demonstracao do 

Resuttado do Exercicio - DRE, demonstracao contabil que faz o confronto entre as receitas 

e despesas do periodo podendo resultar em lucre ou prejuizo. A mesma conigyra-se 

quando ocorre realizable da venda de mercadorias, produtos ou prestacao de servicos, bem 

como os ganhos obtidos no curso das atividades, constituindo assim um dos fatores 

essenciais para a continuidade da entidade, bem como o seu proposito de auferir lucros. 

Porem, quando as vendas estao relacionadas a produtos recidados ou reaproveitados 

devem ser consideradas como receitas ambientais. Carvalho (2007) comenta a resperto: 

Receitas ambientais sao recursos auferidos peia entidade, em decorrfencia 
da venda de seus subprodutos ou de materials recidados. Os recidados 
podem tanto ser vendidos como materia prima para outras atividades como 
reuilzados peia entidade em seu processo produtivo. 

Contudo, a receita ambiental representa os recursos obtidos que geram diretamente um 

acrescimo no ativo, provenientes da venda de produtos que foram recidados ou 

reaproveitados a partir das sobras do processo produtivo, reduzindo significativamente o 

descarte desses residues na natureza. 

Para Tinoco e Kraemer (2006) as receitas ambientais decorrem de: 

• PrestacSo de servicos espeeializados em gestao ambiental; 

• Venda de produtos elaborados de sobras de insumos do processamento 

produtivo; 
• Venda de produtos reciclados; 

• Receita de aproveitamento de gases e calor; 

• Reducao do consumo de energia; 

• Reducao do consumo de agua; 

• Partictpacao no faturamertto total da empresa que se reconhece como 

sendo devida a sua atuacdo responsavel com o meio ambiente. 
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Condui-se que, as receitas ambientais resultam de atitudes sodaimente responsavets de 

empresas buscam a soiucao de problemas reladonados ao processo de producao como 

desperdicio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Despesas e custos ambientais 

Em seu sentido ampto, a despesa representa a utiiizacio ou consumo de bens e servicos no 

processo de produzir receitas, ou seja, sao gastos reaiizados no passado, presente ou que 

serao reaiizados no future (ludidbus 2006). Representam, portanto as variacoes 

desfavoraveis dos recursos da empresa que influenciam diretamente na reducao do lucro. 

No entanto, quando se trata de despesas ambientais, Carvalho (2007) define como todos os 

gastos efetuados peia empresa que ten ham reiacao com o meio ambiente, ocorridos no 

periodo, e que nao estejam diretamente reladonados com a atividade produtiva da entidade. 

Todavia, vale ressaltar que os gastos reaiizados nem sempre sao contabilizados em sua 

totalidade. 

Segundo Ribeiro (2006): 

Consideram-se como despesas ambientais todos os gastos envolvidos com 
o gerenciamento ambiental, consumidos no periodo e incorridos na area 
admirtistrativa. Qualquer empresa que necessite dos servicos de um 
departamento [...] essas areas desenvotvem atividades inerentes a protecao 
ambiental. 

Assim, os dispendios reaiizados peia administracao quando reladonados a gastos 

referentes ao gerenciamento ambiental devem ser reconheddos como despesas 

ambientais, uma vez que estao ligados diretamente ao meio ambiente e nao 

necessariamente ao processo de producao, demon strando assim uma maior 

responsabilidade da empresa no que se diz a resperto das causas ambientais. 

No decorrer do processo produtivo os gastos reaiizados para a conservacao ambiental, 

incorrem em custos para a organizacao. Contudo, Ribeiro (2006) comenta que os custos 

ambientais devem compreender todos aqueles reladonados seja direta ou indiretamente 

com a protecao do meio ambiente. 

Ainda de acordo com Ribeiro (2006) os custos ambientais sao: Todas as formas de 

amortizacSo, tratamento de residuos dos produtos, recuperacao e restauracao de areas 

afetadas e mao de obra utilizada na prevencao, controle ou prevencao do ambiente. 
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Em suma, os custos ambientais compreendem todos os esforcos e gastos reaiizados, no 

»entido de reparar os danos ocasionados peia atividade operacional, no intuito recuperar, 

controlar ou prevenir danos em areas afetadas. 

Nessa perspectiva, apos idenilcar os impactos gerados pelas empresas no meio ambiente, 

devendo estes ser evidenciados, como objetivo de demonstrar a sociedade inforrnacoes de 

natureza ambiental por meio dos instrumentos de divulgacio ambiental, que visam o 

esctarecimento quanta as inforrnacoes contidas, permitindo que usuarios possam tomar as 

decisoes seguras. 

2.4 Evidenciacao contabil 

Apos o fato gerador contabil e de seu reconhecimento, a informacao contabil deve ser a 

evidenciada, possibilitando aos usuarios respaldo para a tomada de decisao. Portanto, tais 

inforrnacoes devem ser claras e compreensfvas transmiindo a postcao patrimonial, 

permitindo o conhecimento sobre a situacio economica e financeira da empresa. 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) atraves da resolucao 774/1994 propde como 

objetivo da contabilidade: 

Prover os usuarios com inforrnacoes sobre aspectos de natureza 
economica, financeira e ffslca do patrimdnio da entidade e suas mutacoes, o 
que compreende registros, demonstracoes, analises, diagndsfcos, 
expresses sob a forma de relates, pareceres, tabelas, planilhas e outros 
meJos. 

Ante ao exposto, e notorio a importlncia da contabilidade por prover inforrnacoes uteis aos 

diversos usuarios e as suas diferentes necessidades, podendo delas extrair dos 

demonstrativos, o respaldo para a tomada de decisao. Nesse sentido, Aquino e Santa na 

(1992) afirmam que a evidenciacao e o elo entre os postulados/principios contabeis e os 

objetivos da Contabilidade, possibilitando o meio que para alcar esses objetivos. 

Para Luca erfzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al (2009), a contabilidade tern como objetivo: 

De fornecer inforrnacoes aos seus usuarios, e que ampliam esse objetivo no 
senido de que a Inalidade da entidade e julgada peia sua entidade no 
ambiente social em que aiua; a contabilidade tern, atualmente, um papel 
cada vez mais importante na nessa sociedade e a responsabilidade de um 
trabatho maior no senido de fornecer inforrnacoes. 

Para ludicibus (2006) as inforrnacoes contabeis devem evidenciar infonmacoes relevantes, 

para nao ofuscar nem confundir quern ©stiver analisando-as. Neste sentido as informacdes 
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no atendimento do objetivo da contabilidade devem manter suas caracteristicas qualitativas 

para evitar possiveis vieses, a flm de manter o nivel de relevancia das mesmas no processo 

decisorio. 

Diante desse contexto, nota-se a importancia da divulgacio no processo de informacao 

contabil, tanto para os usuarios intemos ou extemos, com interesses diverslcados. 

Contudo, no cenario atual, nota-se a preocupacao das entidades em demonstrar acdes que 

reflate suas atitudes socialmente responsaveis. 

No Brasif algumas orientaodes e recomendacoes emitidas por orgaos como a Comisslo e 

Valores Mobilianos-CVM, Instituto dos Auditores Independentes do BrasiUBRACON e o 

Conselho Federal de Contabilidade-CFC que infyericiam a atividade contabil e a elaboracao 

e divulgacao das demonstracdes contabeis, acerca da tematica da evidendacao ambiental 

estao elencados conforme o quadro 4. 

Quadro 4 - A Evidenciacao de Inforrnacoes Ambientais segundo a CVM, o IBRACON e o C F C . 

CVM Parecer de Orientacao n° 
15/87 

Recomenda as empresas de capital aberto que 
apresentem, no relatdrio da administracao, as 
inforrnacoes (descricao, objetivos e montante aplicado) 
referentes aos Inveslmentos reaiizados para protecao do 
meio ambiente 

IBRACON NPA11 - Balanco e 
Ecotogia 

Recomenda a evidenciacao, de forma segregada, nas 
Demonstrates Contabeis, dos Aivos Ambientais 
(Imobilizado ambiental, Estoque ambiental, Diferid© 
ambiental) e Passivos ambientais (Rnanoiamentos 
especffcos, Contingencias ambientais, etc.), bem como a 
divulgacio, em Notas Explicativas, da real posic3o 
ambiental da organizacao, atraves de inforrnacoes 
relacionadas i polftica ambiental, ao valor dos 
Invesfmerrtos em aivos fixes e diferides, aos criterios 
para amorfzaflo/depreelafio, ds despesas ambierttais, 
aos passivos contingentes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a cobertura de seguros, ao 
Piano Diretor do Meio Ambiente elaborado, etc. 

C F C NBC T 15-inforrnacoes 
de Natureza Social e 
Ambiental 

Estabelece as normas para a evidenciacao de 
inforrnacoes de natureza social e ambtentai, de natureza 
ffsica, monetaria ou cpaltafva, provententes ou nio da 
Contabilidade, peia Demonstracao de Inforrnacoes de 
Natureza Social e Ambiental, que deve ser divulgada 
como informaeio complementer i s demonstracoes 
contabeis, nio se confundindo com as Notes Explicativas. 

Fonte: Pires e Silveira (2008) 

Nesse sentido, no que tange as inforrnacoes de carater ambiental e sua evidendacio, 

algumas orientacdes e recomendacoes sao emiidas como da CVM e do IBRACON, que 

recomendam que essas inforrnacoes sejam evidenciadas no conjunto de relatorios 

compondo as demonstracdes como: o Balanco Patrimonial, ORE, Notas Explicativas e 
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Rdattrio de AdmMstraf lo, entretanto o CFC recomenda que as irrforrnacdes sejam 

apresentadas em relatorio especrfico para esta finalidade. 

Conforme Ribeiro (2006): 

Nas ulimas decadas, importantes mudancas ocorreram no comportamento 

empresarial, fazendo com que reiatorios anuais se tomassem rices em 
inforrnacoes, ainda que firmiadas i s de natureza quaiiafva [...J Embora se 
percebam, de fato, excesses dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA marketing, e precise reconhecer o fator 
positive; a informacao prestada tern estimutado os concorrentes a reaiizar 
afies semelhantes ou rnelhores, o que resyla como um todo. 

Conforme crtacSo, as inforrnacoes uteis para os diversos usuarios fomece uma evidendacio 

dara de carater ambiental, contribuindo assim tambem para a preservacao ecologica, 

induzindo as entidades por meio de concorrenda, a reaiizar acdes responsaveis, com um 

nfvel de qualidade igual ou superior. 

Na vislo de Ribeiro (2006), a evidendacio segregada dos eventos econdmico-financeiros 

de natureza ambiental e uma das contribuicdes da contabilidade ao processo de 

preservacao e protecao nesta area. Isso ocorre na medida que as empresas cada vez mais 

buscam priorizar a p e s que respeitam o meio ambiente e transparecer esta 

responsabilidade por meio de demonstrativos contabeis para a sociedade. A evidendacao 

de cunho ambiental tambem propkaa para as entidades vantagem compeltiwa no cenario 

mercadologico atual. 

2,4,1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1nstrumentos de evidenciacao ambiental 

2.4.1.1 D e m o n s t r a t e s finaoceiras 

As empresas no intuito de atender as necessidades especfficas dos usuarios, quanta as 

irrforrnacdes que reletem a interacao das atividades de potendal impacto de forma a 

respaldar o processo decisorio, disponibilizam suas inforrnacdes ambientais, evidenciando-

as por meio de demonstracdes como: O Balanco Patrimonial (BP), a Demonstracao do 

Resultado do Exercicio (ORE), as Notas Explicativas (NE), o Parecer da Auditoria (PA) e © 

Relatorio da Administracio (RA), as quais compde o conjunto das Demonstracdes 

Finaoceiras. 

De acordo com ludidbus et. at. (2010) as demonstracoes contabeis retratam os efeitos 

patrimoniais, econftmicos e financeiros das transacdes, agrupando-os em classes de acordo 

com as suas caracterlsticas. Esses instrumentos s i o o elo que viabilizam a comunicacao 
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entre a empresa e os usuarios da informacao, dteponibifizando os aspectos de carater 

econdmtco, financeiro e ambientais. 

Contudo, as demonstracoes de acordo com o pronunciamento conceitual (R1) devem 

manter as caracteristicas qualitativas da informacao como: relevancia, comparabilidade, 

veriicabilidade, tempestividade e compreensibilidade, fundamentais para o processo de 

geracao das inforrnacdes que devem suprir as necessidades dos usuarios, com qualidade e 

em quantjdade suficientes, objetivando mante-los informados, para que os mesmos as 

utiiizem em suas decisdes. 

Alem dos instrumentos supracitados de evidenciacao ambiental, as empresas divulgam suas 

inforrnacdes ambientais nao so de forma obrigatdria, mas tambem em carater voluntario 

como no Relatorio de Sustentabilidade (RS), (ndice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), 

Relatorios Complementares, Relatorio Socioambiental, Balanco Social (BS). 

Nessa perspectiva, as inforrnacdes voluntarias sao divulgadas no sentido de propor a 

comunicacao com o publico externo, quanto ao cumprimento dos pianos e previsdes 

propostas relacionadas ao meio ambiente, bem como de proporcionar vantagem competitiva 

para a entidade e o enaltecimento de sua imagem. 

2.4.1.2 Demonstragdes contabeis 

As demonstracdes contabeis tem como premissa o fornecimento de inforrnacdes para os 

diversos usuarios, que sejam uteis e em tempo habit, que servirao como parametro para a 

tomada de decisdes. 

Contudo, a Lei 6.404/76 foi alterada peia Lei 11.638/07, que modiftcou signlcativamente as 

secdes contabeis, com o intuito de hanmonizar as praticas contabeis adotadas no pais com 

os padrdes intemacionais, bem como a prevalencia da essencia dos conteudos das 

inforrnacdes sob a forma juridica. De acordo com Girotto (2007), tais modificacdes podem 

de tal forma, refletir a clareza e a prestacao de contas para a sociedade. 

Quanto ao tratamento das questdes ambientais, as demonstracdes contabeis adaptadas ao 

meio ambiente, como o Balanco Patrimonial e a Demonstracao do Resuftado do Exercicio, 

direcionam seu foco as contas ambientais em detrimentos dos danos e impactos causados 

pelo processo produtivo das entidades ao meio ambiente (TINOCO e KRAEMER, 2006). 
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A observacao das informafftes dos aivos e passivos ambientais sao esctarecedoras quanto 

a aplicacao e origem dos recursos, demonstrando as obrigacdes contraidas e do dispendto 

de dos investimentos para a recuperacao e preservacao das areas afetadas. Segundo 

Ribeiro (2006) no patrimdnio liquido, lucres ou prejuizos acumuiados absorveriam a 

contrapartida de todos os eventos e transacdes registrados na companhia de forma global e 

acumuiados, portanto, perdendo sentido a sua segregacio. 

Ainda na visao da autora supracitada, considera que na demonstracao do resultado do 

exercicio em seu formato tradicional, pode ser informado o desempenho da empresa em 

termos ambientais, ficando evidentes os impactos ambientais no desempenho da empresa 

em cada periodo, sua reiacao com o resultado liquido, com o montante de vendas, com os 

ativos e os passivos, entre outras correlacdes possiveis. 

Ante ao exposto, percebe-se que as demonstracdes contabeis tradicionais podem conter 

inforrnacdes de cunho ambiental, atendendo desta forma as necessidades dos usuarios 

quanto as inforrnacoes referentes as inferencias das entidades e dos impactos provocados, 

assim como a recuperacao dos mesmo, ja que estas inforrnacdes sao de interesse da 

sociedade, por afetar nio so a continuidade das empresas como tambem a qualidade de 

qualidade de vida geral. 

2.4.1.3 Notas explicativas 

Segundo ludicibuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al (2010) um dos grandes desalos da contabilidade, relativamente a 

evidenciacao, tern sido o dimensionamento da qualidade e da quantidade de inforrnacdes 

que atendam as necessidades dos usuarios. Como parte desse esforco, surgiram as notas 

explicativas que sao complementares as demonstracdes contabeis. 

As notas explicativas e um veiculo com maior gray de detalhamento do conteudo 

evidenciado, devendo levar em consideracao a relevancia das inforrnacdes apresentadas 

referentes as demonstracdes financeiras do ultimo exercicio social, para um maior 

esciarecimento das inforrnacdes pertinentes. Todavia, estao obrigadas a sua apresentacao 

as companhias de capital aberto e as companhias de capital fechado com patrimdnio liquido 

superior a R$ 2.000.000,00 (lUDICiBUS BAI. 2010). 

Conforme determinacao da CVM, as companhias abertas devem evidenciar os fatos em 

notas explicativas apenas quando for materialmente retevante e aplicavel a situacao, mesmo 

sendo uma exigencia judiciaria prevista no § 4° do Art. 176 da Lei das Sociedades por 
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Acoes. Paiva (2006) Ressalwa que a responsabilidade da elaboracao das notas e 

estritamente da companhia e de sua adrninistracao. 

De acordo com o CPC 26, as notas explicativas contem informacao adicionai em reiacao a 

apresentada nas demonstracoes contabeis, oferecendo descricdes narrativas ou 

segregacdes e aberturas de itens d ivu lgate nessas demonstracdes e informacao acerca de 

itens que nao se enquadram nos criterios de reconhecimento nas demonstracdes contabeis. 

Portanto seu conteudo proporciona para os usuarios das demonstracdes contabeis um 

maior detalhamento, auxiiiando a prover as prpjecdes da entidade como, por exempto, 

futuros fluxos de caixa. 

Antunes (2000, apud SANTOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Et Al. 2006) diz que as notas explicativas s i o inforrnacdes 

sobre as demonstracdes contabeis para as pessoas interessadas, tais como, clierrtes 

intemos e extemos e para toda a comunidade. As notas explicativas ambientais nao sao 

diferentes, apenas demonstram as inforrnacdes sobre as demonstracdes contabeis 

ambientais e criterios adotados como: 

• Avaliacao dos estoques ambientais; 

• Formas de avaliacao e depreciacio, inclusive taxas utifizadas no 
exercicio; 

• Avaliagao do ativo dferido, 1 can do as bases utUizadas peia empresa 
para ativar os gastos ambientais; 

• Dfvidas relacionadas ao meio ambiente, informando inclusive o criterio 
contabil de apropriacao e; 

• Valor do lucre do exercicio desinado a sua utHizacSo no meio ambiente. 

Em suma, as notas explicativas sao inforrnacdes que complemerrtam as demonstracdes 

contabeis, com maior grau de detalhes que efucidam signrficativamente para os usuarios, a 

situacao patrimonial da entidade os valores relatives aos resultados do exercicio conforme 

os itens ambientais (ativos, passivos, despesas e receitas). 

2.4.1.4 Relatorio da adrninistracao 

Segundo ludicibus et al (2010) relatorio da adrninistracao nao faz parte das demonstracdes 

contabeis propriamente ditas, mas a lei exige que sua apresentacao deva evidenciar os 

negocios sociais e principals fates admirtistrativos ocorridos no exercicio. 

Neste sentido, percebe-se a importancia do relatdrio por discorrer de forma objetiva 

assuntos de suma importancia desde politicas de investimento, distribuifio de dividendos, 

fatos sociais, ambientais e provaveis riscos. Apesar de sua importancia apenas as empresas 

de capital aberto estao obrigadas a sua apresentacao acompanhada das demonstracdes 
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financeiras conforme a instrucao N° 480/09 da CVM, entretanto as entidades nao obrigadas 

atuaimente emitem tais inforrnacoes por reftetir para os investidores suas atitudes 

socioambientais. 

Assim Paiva (2008) diz que: 

O relatorio da adrninistracao, como componente das demonstracdes 
financeiras, pode e deve expressar a posifio da direcao da empresa, no 
que diz resperto as polfticas postas em pratica ou que porventura venham a 
ser adotadas, ressattando os pontos positivos, mas nao omitindo os pontes 
negaivos decorrentes de poffleas ambientais incorrefas, assim como as 
provisoes correspondentes, alem de ser auditados. 

Diante deste contexlo, e notorio que as inforrnacoes no referido relatorio sobre as questoes 

ambientais, devem apresentar todos os aspectos sobre os impactos causados que resuftam 

em passivos para a entidade e nao apenas os fatores positivos. 

Sendo assim, de acordo com a parecer de orientacao N° 15/87 sugere uma nota no relatorio 

supracrtado quanto a protecao ao meio-ambiente: descricao e objetivo dos investimentos 

efetuados e montante apKcado. 

Segundo Tinoco e Kraemer (2006), no relatorio da adrninistracao, que se ocupa em 

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

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

• As medidas e programas e formalmente estabelecidos peia empresa em 
reiacao as medidas de protecao do meio ambiente; 

• As melhoras introduzidas em grau de importancia desde que se 
adotaram as medidas nos uHmos anos; 

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

• O resuftado alcancado peia empresa com as medidas de protecao do 
meio ambiente por imposicdo legal; 

• Os efeitos financeiros e operacionais das medidas de protecao ao meio 
ambiente sobre os gastos de capital no atual exercicio e a previsio 
deles em exercicios tuturos. 

O relatorio da adrninistracao e utilizado como instrumento pelos gestores objetivando 

informar os usudrios sobre o desempenho das ©strategies executadas, referentes aos 

eventos ocorridos no exercicio, com reiacao aos aspectos sociais e ambientais e as futuras 

projecdes e poliicas da entidade, frisando os eventos positivos e negativos. 

2.4.1.5 Relat6rios complementares (Voluntaries) 

Em essincia as demonstracdes complementares s io demonstracdes que permitem uma 

melhor compreensio quanto as inforrnacoes contidas, bem como os quadros e graicos, que 
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amplia esse entendimento para todos os usuarios. Errtretanto os relatorios alternatives 

frequerrtemerrte apresentam no corpo das irrforrnacdes, apenas os pontes positivos da 

entidade, que reforcam e consolidam a percepcao da imagem positive da entidade no 

mercado, 

EntSo, Paiva (2006) considera que estas inforrnacoes s io : 

De carater intermitente e drecionado a todos os tnteressados em 
inforrnacoes sobre as empresas, as demonstracoes altemaivas altemam-se 
em sua composicao, podendo ou nio apreserrtar fnguagem tecnica, mas 

permitindo um entendimento maior aos leigos, sio mais dretas, alem de 
que seu acesso e mais facii, e estao disponfveis, por exempto, na Internet. 

Ante ao descrito, percebe-se que os relatorios nao obrigatorios oferecem uma maior 

acessibilidad© devido a sua disposicao em metes eletronicos, assim como una Knguagem 

dara e objelva, proporcionando desta forma o miximo de atendimento aos usuarios 

interessados nas infonrnacdes. 

Segundo Paiva (2006), apesar dos relatorios complementares evidenciarem grande parte 

das acdes da empresa relactonadas ao meio ambient© e praticas sociais, na materia das 

vezes de forma quairtativa, tais relatorios apresentam aiguns problemas concertuais, se 

analisados tecnicamente, como: 

• Nio hi uma periodicidade delnida em tats dvulgacoes, de mode que 
seus usuarios possam ter ctareza de quando acessa-los; 

• Sua formatacao e intensidade das inforrnacoes nio padronizadas; 

• Nio hi efareza nos dados quantitatrvos, quando hi referenda a valores 
gastos com o meio ambiente, nio havendo evidendacio da forma como 
foram empregados. 

Ficam nifldos os problemas quarto aos conteudos referentes a evidenciacao das 

inforrnacdes ambientais em relatorios ou demonstracoes complementares, principalmente 

peia falta de parametros que permitam a comparabrlidade entre os mesmos, para isto, 

prectsa-se de uma normatizacao e padronizacao, a fim de fornecer inforrnacdes confiaveis 

para os usuarios. 

No entendimento de Nossa (2002), um dos fatores que tern influenciado muitas empresas a 

evidenciar voiuntariamente as suas inforrnacdes ambientais s i o os diversos premios e o 

ranking de relatorios ambientais instituidos pelos drgaos ambientais, Os esquemas de 

premiacao para os melhores relatorios tern tido um eferto significative na evolucao do 

conteudo dos relatorios ambientais. Tais premios tern como ponto positive despertar a 

atencao da midia e promovem maior incentive para sua adocao pelas empresas 

preocupadas com as questoes ambientais. 
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Haja vista, que os veiculos de comunicacao agem como ferramenta dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA marketing, 

propagando as praticas ambientais da organizacao, o principal fator que impuisiona as 

mesmas evidenciarem suas inforrnacoes de carater ambiental espontaneamente em 

relatorios complementares, reside na exigencia dos usuarios, principalmente se a atividade 

da organizacao for considerada de alto impacto ambiental, que denota em uma imagem nao 

mylo atrativa, no mercado cada vez mais exigente e altamente competrtivo. 

2.4.1.6 Indies de Sustentabilidade Empresarial ( ISE) 

fndice criado em 2005, com metodologia desenvolvida pelo Centra de Estudos em 

Sustentabilidade da Escola de Administracio de Empresas de Sao Paulo da Fundacao 

Getulio Vargas, com financiamento da Intemacional Finance Corporation, com o intuit© de 

propiciar um ambiente de negociacao de investimentos de empresas com culturas 

sustentaveis (ISE-BM&FBOVESPA). 

Assim a insercio da empresa na carteira indica o comprometimento com a mefhor qualidade 

de vida das pessoas e protecao ambiental, a qual e composta por acdes que representam 

a la responsabilidade social, sustentabilidade e desenvolvimento econdmico. 

Nesta perspectiva Melani Filho (2007) afinna que: 

A Bolsa de Valores de Sao Paulo (Bovespa) iancou em 2005 o fndice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE), composts por empresas de capital 
aberto, selecionadas por possufrem praticas de Responsabilidade Social 
sob os seguintes enfoques: econdmico-inanceiro, social, ambiental, 
govemanca corporativa e natureza dos produtos. 

Desta forma, as empresas que integram a carteira do ISE, demonstram no mercado a 

preocupacao dos impactos no meio ambiente ocasionado pelo processo produtivo, assim 

como a busca e a incorporacao de solucdes que visam sanar e recuperar as areas 

degradas, atuando com responsabilidade nas esferas social, ambiental e economics, 

De acordo o ISE-BM&FBOVESPA (2012) a carteira que vigorou ate dezembro de 2012, 

reuniu 38 companhias, sendo que 37 empresas sao participantes da carteira anterior na qual 

a empresa Vale esta inserida. Ingressaram duas novas empresas: a CCR e a Ecorodovias, 

trazendo para a carteira o setor de transportes num somatorio de 18 setores, que 

movtmentam R$ 961 biihdes em valor de mercado, o equivalente a 43,72% do total do valor 

das companhias com acdes negociadas na bolsa de valores. 
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Ainda segundo o ISE-BM&FBOVESPA, o percental de empresas envolvidas esta 

aumentando, sendo que o valor de mercado delas representam atualmente mais de 30% do 

valor de mercado total, gerando para estas empresas retomos a longo prazo. 

Neste sentido o ISE trata-se de uma ferramenta estrategica que vem se consolidado, com o 

objetivo comparar o desempenho de empresas listadas que se destacam pelas suas 

politicas e praticas que contribuem para o desenvolvimento sustentavel, na qual a 

composicao da carteira demonstra que empresas de diferentes setores estao atentas as e 

preocupadas com causas ambientais, passando a adotar uma postura responsavel, 

objetivando a continuidade da empresa, bem como aumentar a competitividade no mercado 

e a rentabilidade. 

O ISE-BM&FBOVESPA (2012) visa criar um ambiente compativel de investimento com as 

demandas de desenvolvimento sustentavel da sociedade, e estimular a responsabilidade 

das corpora coes. Assim para atualizar e ampliar as inforrnacoes das empresas participantes 

utilza a metodologia do Questionario-base, distribuida em sete dimensoes: Geral, 

Govemanca Corporativa, Social, Economico-Financeira, e Mudancas Climaticas. 

O questionario esta estruturado com criterios reladonados diretamente com a 

sustentabilidade, onde faz uma abordagem distribuida em sete dimensoes que demonstram 

o compromisso e a transparenda quanto a politica adotada, bem como a permite avaliar e 

comparar o desempenho das mesmas sob os diferentes aspectos abordados. 

No que tange as variaveis de investigacao do Questionario ISE quanto aos criterios: politica, 

gestao, desempenho e o cumprimento legal, a atividade mineraria esta inserida no grupo B 

de Aspecto Ambiental Critico dos Recursos Naturais Nao Renovaveis (ISE-

BM&FBOVESPA, 2012). Neste grupo estao elencadas as atividades de exploracao dos 

recursos naturais, cujos impactos produzidos afetam significativamente o ambiente, em 

virtude da emineocla de exaustao da materia retirada para utilizacao na industria. 

2.4.1.7 Balanco social 

O balanco sodal e um relatorio ainda altemativo que evidencia os fatos sodais, o qual esta 

sendo proposto por institutes, como por exempto, o Institute Brasileiro de Analises Sociais e 

Econdmicas -1 BASE e o Institute Ethos, que propdem um demonstrative composto por tres 

categorias de indicadores: os sodais, da riqueza gerada e distribuida e os ambientais. Trata-

se de um conjunto composto por demonstracoes de carater contabil, economico e financeiro 

que objetiva evidendar as inforrnacoes sobre o comprometimento social. 
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Segundo Albuquerque (2009) pode ser entendido, como uma complementacao ou ate como 

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

demanda da sociedade com reiacao as prestacdes de contas das organizacdes, exigindo 

que estas passassem a dar transparenda a sociedade de suas atividades, de suas reiacdes 

sodais e do reflexo social de suas variacoes patrimoniais. 

Para Sucupira (2001,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud ALBUQUERQUE, 2009), o concerto de balanco soda! e dado 

como um documento publicado anualmente, reunindo um conjunto de inforrnacdes sobre as 

atividades desenvolvidas por uma empresa, em promocio humana e sodal, dirigidas a seus 

empregados e a comunidade na qual esta inserida, ou seja, enfatiza as praticas de 

responsabilidade. 

Entretanto, o balanco social age como informacao complementar para os usuarios, expondo 

inforrnacoes referentes aos indicadores e sua evolucao. No sentido de maximizar a 

lucratividade e reduzir os efeitos da concorrencia, atuando como instrumento estrategico, 

onde as entidades cada vez mais buscam demonstrar suas acdes, a fim de ampliar a sua 

percepcao positiva associada a imagem de responsabilidade social perante aos invest!dores 

e consumidores. 

Nas palavras de Tinoco e Kraemer (2006), o balanco sodal tern por objetivo ser equitativo e 

comunicar informacao que satisfaca a necessidade de quern dela precisa. Essa e a misslo 

da contabilidade, que tern o proposito de se reportar a informacao contabil, financeira, 

econdmica, sodal, fisica, de produtividade e de qualidade. 

Ainda para Tinoco e Kraemer (2006), o balanco social contempla, tambem, uma serie de 

inforrnacdes de carater qualitative, dentre as mais importantes, destacam-se as relativas a 

ecofogia, em que se evidenciam os esforcos que as empresas vim realizando para nao 

afetar a fauna, a flora e a vida humana, vale dizer, as reiacdes da entidade com o meio 

ambiente; ao treinamento e a formacio continuada dos trabalhadores; as condicdes de 

higieoe e seguranca no emprego; as reiacdes proflssionais; as contribuicdes das entidades 

para a comunidade, explidtando a responsabilidade social e corporativa das organizacdes. 

Para Paiva (2006), apesar das inforrnacdes sobre os valores direcionados de alguma forma 

as transacdes com o meio ambiente serem minimas, existem e s io voluntarias, indicando a 

evolucao neste sentido. 

Contudo, cabe ressaltar que o balanco sodal e uma especie de demonstrativo voluntario, 

que evidenda um conjunto de inforrnacdes sociais, econdrnicas e ambientais das entidades, 

transparecendo as acdes realizadas, ou seja, o seu comprometimento, suprindo desta forma 



52 

com inforrnacoes que sejam uteis tanto para tomada de decisao dos usuarios ligados e 

entidade, bem como para que a sociedade possa avaliar o desempenho dessas entidades 

quanto suas atividades e as suas reiacdes sodais e ambientais, 

2 .4 .18 Relatbrio de sustentabilidade 

O relatorio de sustentabilidade e um instrumento de comunicacao do desempenho sodal, 

ambiental e economico das entidades. Iniciado em 2007 peiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Global Reporting Initiative 

(GRI) o processo ofidal para elaboracao dos relatorios de sustentabilidade com base no 

modek) da entidade, atualmente e o mais completo e mundialmente difundido (ETHOS 

2012). 

De acordo com Albuquerque (2009) a GRI e uma organizacao nao governmental 

intemadonal, com sede em Amsterdi na Holanda, sua missao e desenvolver e disseminar 

globalmente diretrizes para a elaboracao de relatorios de sustentabilidade utilizadas 

voluntariamente por empresas do mundo todo. 

Neste sentido, a GRI visa aumentar o rigor quanto a qualidade e utilidade dos relatorios 

voltados para sustentabilidade, assessorando o entendimento das contribuicdes das 

empresas ao desenvolvimento sustentavel. 

No entendimento de Tinoco e Kraemer (2008), os relatorios de sustentabilidade devem 

confer os desempenhos economicos, sociais e ambientais da entidade, alem dessas tres 

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

relatorios indicadores integrados de sustentabilidade que permrtam avaliar o desempenho 

da organizacao em reiacao ao sistema global em que se insere ou que reladonam aspectos 

de duas dimensoes. 

Na dtica de Ribeiro (2006), as diretrizes publicadas em 2000, no que concemem as 

questoes ambientais, com o objetivo propiciar o diredonamento para que os relatorios 

apresentassem uma visao dara do impacto ecoldgico e humano da empresa, a fm de 

apoiar a tomada de dedsdes quanto a investimentos, parcerias ou terceirizacao. 

Ainda Segundo Ribeiro (2006), o aspecto economico indui os gastos e benefidos, a 

produtividade do trabalho, a criacao de emprego, as despesas com servicos extemos, ja o 

aspecto ambiental abrange o impacto dos processos, produtos e servicos no ar, agua, solo, 

biodiversidade e saude humana e o social que envolve a saude e seguranca ocupadonais, a 
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establcfade do empregado, os direitos laborais, os direitos humanos e os salaries, bem 

como as condicdes de trabalho nas operacdes externa. 

Em suma, o relatorio propicia a apresentacao de inforrnacoes Claras sobre a reiacao da 

entidade referentes aos impactos ambientais e sociais, disponibilizado assim conforme suas 

diretrizes inforrnacdes confiaveis, relevantes e compreensiveis para que as mesmas 

facilitem a comparabilidade com outras organizacdes, garantindo dessa forma a sua 

transparenda e credibilidade servindo como para metro para os stakeholders auxiliando o 

diredonamento da tomada de dedsao. 

2.4.1.9 Relatbrio socioambiental 

Ribeiro (2006) explana que os relatorios especificos apresentados em separado podem ter 

diversos formatos e enfoques, pois nao existe padronizacao, embora o Programa das 

Nacdes Unidas para a Meio Ambiente tenha recomendado meia centena de pontos que 

devem constar de um conjunto de relatorios transparentes. 

Neste intuito, o relatorio socioambiental e divulgado de forma voluntaria noszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sites das 

proprias entidades. Atualmente e um dos meios mais adotados, no entanto, a falta de um 

padrao ou uma periodiddade a ser seguido, dificulta a comparabilidade das mesmas. 

No concerto de Tinoco e Kraemer (2006), os relatorios ambientais, sodoambientais, ou 

sitnplesmente suplementos ambientais, sao os meios que empresas adotam para descrever 

e divulgar inforrnacdes pertinentes ao seu desempenho ambiental, compreendendo o 

fomedmento de dados auditados ou nao, relatives aos eventos e impactos das atividades 

da empresa no meio ambiente, para todos os interessados nesse tipo de informacao, 

permitindo-os entender seu reladonamento com a empresa reportada. 

Ante a preocupacao com as causas ambientais, as empresas passaram a divulgar as 

inforrnacdes ambientais em seus relatorios, como forma de demonstrar o reflexo de suas 

atitudes perante a exigenda de inforrnacdes que subsidiarem o processo dedsorio, a fim de 

minimizar os possiveis riscos dos seus investimentos. 

No entanto, tat divulgacao nao permite uma efetiva comparabilidade com outras entidades, 

haja vista, que os modelos utilizados nao sao uniformes, uma vez que cada empresa 

esfjpula o seu padrao. Observa-se, portanto, que inforrnacdes disponibilizadas nos relatorios 

sodoambientais apresentam-se de maneira quairtativa, enfatizando apenas as acdes 

positrvas da empresa ante a sua interacao com o meio ambiente. 
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3 A N A U S E DOS RESULTADOS 

Apos a apresentacao dos conceitos pertjnentes a contabilidade ambiental que serviram de 

respaldo na construcao do marco teorico para o desenvolvimento da presente pesquisa, 

passou-se a analisar as inforrnacoes obtidas a partir das demonstracoes e relatorios 

contabeis divulgados no periodo de 2008 a 2012. 

Nesta etapa, foi apresentado um breve histdrico sobre a empresa do setor de mineracao 

Vale S/A e logo em seguida, sera a anaiise de resultados dos dados obtidos. 

3.1 Caracterizacao da empresa Vale 

Com sede no Brasil, a Vale e referenda no segmento de extract© mineral, pois tern grande 

importanda na economia nadonal, e premiada e reconhecida intemadonalmente. Esta 

inserida na carteira do ISE, e a segunda maior mineradora no contexto mundial, gerando 

diretamente mais de 138 mil postos de trabalho, atuando em 38 paises. Trata-se de uma 

transnadonal com a misslo de transformar recursos minerais em riqueza e desenvolvimento 

sustentavel. A empresa fechou 2011 com ganhos 25,7% superiores aos do ano anterior; No 

quarto trimestre, registrou lucro de R$ 8,3 bilhdes (VALE, 2013). 

A empresa investigada possui acdes negociadas na Bolsa de Valores de Sao Paulo 

(BM&FBOVESPA), e a unica do seguimento inserida no indice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE). Por tratar-se de companhia de capital aberto, esta obrigada peia 

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

contabeis. 

A empresa realiza suas atividades nos cinco continentes, estando presente em 37 paises 

como: a Africa do Sul, Angola, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Canada, 

Cazaquistao, Chile, China, Cingapura, Coreia do Sul, Emirados Arabes, Estados Unidos, 

Filipinas, Franca, Gabao, Guine, India, Indonesia, Japao, Liberia, Malasia, Maiaui, 

Mocambique, Mongolia, Nova Caleddnia, Oma, Paraguai, Peru, Republica Democratica do 

Congo, Reino Unido, Suica, Zambia, Tailandia e Taiwan. 

Atualmente, produz minerio de ferro e pelotas, minerio de manganes e ferro ligas, 

niquel, cobre, carvao termico e metalurgico, fosfatos, potassio, cobafto e metais do grupo da 

platina, obtidos por meio de processos que envolvem pesquisa geologica para abertura e 

operacao de minas bem como o processamento do material. 
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Segundo a edicao especial da Revista Exame Melhores e Maiores (2012), a empresa se 

destacou entre os primeiro lugares nas categorias entre as quinhentas maiores em: vendas 

liquidas, lucros, receitas liquidas, em patrimdnio, em capital circulante, empregadores, as 

que mais pagaram tributes, as que mais criaram riqueza. Destacou-se tambem entre os 

duzentos maiores grupos, os cem maiores investimentos, bem como as quinze acdes mais 

negociadas na bolsa de valores. 

3.2 Praticas de gestao ambiental na empresa 

Visando superar os padrdes intemacionais de sustentabilidade, a empresa faz investimentos 

continuos em tecnologias e pesquisas direcionadas a manutencao da qualidade ambiental. 

Segundo o RS em 2010 implementou o Sistema de Gestao Ambiental (SGA), baseado nas 

diretrizes ISO 14001, com o intuito de garantir a confonmidade legal das atividades, 

objetivando aprimorar os sistemas de controle ambiental e promover recuperacao de areas 

degradadas. 

Neste sentido, considerando o potencial impacto da atividade de mineracao, a Vale S/A 

passou incorporar praticas de gestio ambiental ao processo produtivo proporcionando sua 

otimizacio e procedimentos que objetivam diminuir os danos causados ao meio ambiente, 

tracando projetos de preservacao, eliminando os efeitos negatives e minimizar potenciais 

riscos em virtu de da atividade. Para um melhor detalhamento a tabela 1 demonstra as 

praticas adotadas peia empresa. 

Tabela 1 - Principals Praticas de Gestao Ambiental da Vale S/A 

' " — — 

Acdes 2098 2009 2010 2911 2012 

Politica de desenvolvimento 
sustentavel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX X X -

Piano de acSo em 
sustentabilidade 

X X X X -

Gestae de riscos ambientais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- X X X -

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

A tabela 1 demonstra que antes da adocao do SGA, a empresa apresenta praticas de 

gestao ambiental, como o Piano de Acao em Sustentabilidade (PAS), criado em 2008, 

objetivando estabelecer metas e acdes dos indicadores de sustentabilidade como consumo 

hidrico e sua reutilizacao, energia, disposicao dos residuos sdlidos e efluentes, fechamento 
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de minas e reciclagem, a fim de otimizar os gastos com a producao e reduzir diretamente os 

impactos ambientais e riscos de futures de acidentes ambientais, 

Em 2009, criou sua Politica de Desenvolvimento Sustentavel (PDS), que define a 

responsabilidade no imbito social economico e ambiental, respaldado pelos piiares de 

operador sustentavel (desde a concepcao e implementacao do projeto), catalizador de 

desenvolvimento local (gestao dos impactos gerados) e agents global de sustentabilidade 

(boas praticas), com o intuito de promover as melhorias dos processos e a disseminacao de 

praticas de sustentaveis no processo produtivo, 

Contudo, outras acoes demonstram a responsabilidade da Vale S/A como a Gestio de 

Riscos Ambientais, que utiliza procedimentos tecnicos, dispositive de controle preventive e 

equipe qualificada para manusear, armazenar e efetuar posterior descarte dos residues 

considerados potencialmente perigosos, bem como consultorias especiaiizadas e auditorias 

ambientais periodicas para identlcar e minimizaros riscos de suas operacdes. 

3.3 Descricao da politica de comunicacao d o desempenho ambiental 

Apos verificar os instrumentos de evidendacio (NE, RA, RS e ISE), procurou-se analisar as 

inforrnacdes de carater ambtentai que estavam sendo drvukjadas. Assim, buscou-se entlo 

identiicar os prindpais elementos de aspecto ambiental (consumo de recursos, emissoes 

atmosfericas significativas, biodiversidade, licencas e autorizacdes e processos), de acordo 

com os indicadores de desempenho operacional, ambiental e de gestao do ISE. 

Diante do exposto, pode-se observar na tabela 2, que no Relatorio de Sustentabilidade, de 

acordo com as referendas do GRI, coofiflora-se como o instrument© de divulgacio com o 

maior numero de inforrnacdes ambientais, propordonando uma gama de inforrnacdes para 

um melhor entendimento das mesmas. 
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Tabela 2 - Evidenciacao do Relatorio de Sustentabilidade da Vale S/A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Tuipectos
 ,fe"^iWea"de "comutiicap©" 2§§8 2009 "aoio r ~ 3 i T 2012 

Consumo ou uso dos recursos naturais 
renovaveis * 

Consumo ©u uso dos recursos naturais 

nio renovaveis x 

Consume de aguazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA x 

Consumo de energia x 

Emissdes atmosfericas signilcafvas 

Residuos soldos x 

Efluentes Ifquidos x 

Riscos ambierttais/aciderttes 

Qualidade ambiental da area x 

Impacto na disponibifidade x 

Licencas e autorizacdes ambientais 

Processos administrativos 

Processos judiciais 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

Observa-se que a Vale utiliza o Relatorio de Sustentabilidade como principal meio de 

comunicacao das inforrnacdes de conteudo ambiental no periodo investigado, contudo, a 

informacao e de carater voluntario, apresentada em sua maioria de forma quairtativa, 

permitindo aos usuarios em geral, um melhor entendimento devido ao detalhamento das 

praticas e medidas ambientais adotadas, bem como seus objetivos e metas futuras 

projetadas para manter o compromisso com o desenvolvimento sustentavel. Ressalta-se 

que a empresa ainda nao divulgou o RS referente ao ano de 2012, ate o flm desta coleta de 

dados. 

Dentre os aspectos referentes ao desempenho operational foram evidenciados com maior 

destaque no RS, a emissao de gases na atmosfera responsaveis pelo efeito estufa; sendo 

que, em 2009 apresentou o menor indice de emisslo durante o periodo proposto 

correspondendo a 12,9 mil tonelada, resuttantes do uso de combustiveis para fins 

energeticos em atividade de lavras e transportes intemos nas minas. O consumo de energia 

em 2009 obteve menor indice de consumo seja de forma direta (127 mil TJ) e indireta (53, 9 

mil TJ), bem como consumo de agua (292,4 bi litros), entretanto a agua obteve melhor 

desempenho na reutilizacao (1.353 bi It); ja no periodo de 2011, cerca de 70%; em 2010 a 

menor geracao dos residuos efluentes (76,1 bi It). 
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Outro aspecto a ser destacado emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sua divulgacio, consiste no tratamento e reciclagem dos 

residuos gerados peia atividade de mineracao, atingindo cerca de 85%, que foram 

aproveitados e detxados de ser lancados na natureza. Assim tambem com o tratamento de 

efluentes, com acoes voltadas para o aprimoramento do sistema de descartes, no intuito de 

manter a qualidade do corpo hidrico. 

Quanto ao aspecto de desempenho ambiental, a Vale divulgou inforrnacoes sobre 

investimentos e projetos que buscam recuperar areas degradadas para manter a qualidade 

ambiental em areas de influencia direta (correspondente a 3%) e em areas fora de sua 

atuacao, como reserva de florestas naturais, reducao do desmatamento da Amazonia entre 

outras. 

Sobre o aspecto de gestao, menciona apenas no ano 2011 o envolvimento em 09 processos 

judicias reladonados as questoes ambientais, demonstrando indidos de passivo ambiental. 

Em reiacao as notas explicativas dos demonstrativos financeiros, fomecem subsidios para a 

tomada de dedsio dos usuarios, podendo conter em suas contas elementos de carater 

ambiental como mostra a tabela 3. 

Tabela 3 - Evidenciacao das Notas Explicativas da Vale S/A 

2098 20OS 2010 2011 2012 

Consumo ou uso dos recursos naturais 
renovaveis 

Consumo ou uso dos recursos naturais 

nao renovaveis 

Consumo de agua 

Consumo de energia 

Emissdes atmosfericas significafivas 

Residuos solidos 

Efluentes Ifquidos 

Riscos ambientais/acidentes 

Qualidade Ambiental da area 

Impacto na disponibilidade 

Licencas e autorizacdes ambientais 

Processos administrative* 

Processos judiciais 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

A empresa evidendou suas inforrnacoes nas notas explicativas de forma consolidada, 

levando em consideracao a relevanda das inforrnacoes apresentadas qualitativamente e 
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quantitativamente, apresentando inforrnacdes apenas sobre aspecto ambiental quanto ao 

desempenho da gestao referent© a processos judicias, pelos danoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA causados ao meio 

ambiente. 

Quanto ao Relatorio da Adrninistracao, que e um instrument© de evidenciacao utilizado 

pelos gestores para verificar o desempenho estrategico da empresa e manter comunicacio 

entre os usuarios, sejam eles intemos ou extemos, tambem pode ser utilizado para a 

divulgacio de desempenho ambiental, como mostra a tabela 4, que evidencia elementos 

referentes aos aspectos de comunicacio do desempenho ambiental. 

Tabela 4 - Evidenciacao do Relatorio da Adrninistracao da Vale S/A 

Aspectos da poiftica de comunicacao 2008 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2008 2010 2011 2012 

Consumo ou uso dos recursos naturais 
renovaveis 

Consumo ou uso dos recursos naturais 

nio renovaveis x 

Consumo de agua -

Consumo de energia . . . . . 

Emissoes atmosfericas significativas x x 

Residuos solidos . . . . . 

Efluentes Ifquidos . . . . . 

Riscos ambientais/acidentes . . . . . 

Qualidade Ambiental da area . . . . . 

Impacto na dtsponfeilidade x 

Licencas e autorizacdes ambientais x 

Processos administrative® . . . . . 

Processos judiciais . . . . . 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

Apos anaiise, verificou-se que a empresa estudada apresenta inforrnacoes em sua maioria 

de forma qualitativa. Destarte, os aspectos de desempenho operacional discorrem a resperto 

da utilizacio de recursos naturais renovaveis e nio renoviveis somente no ano de 2008 e a 

reducio de emissio de gases na atmosfera, devido a reducio do uso de combustiveis 

fosseis, em detrimento do uso de biodiesel (oriundos de 6leo de palma) utlzados nas 

locomotivas, mencionados no RA de 2008 e iniciado em 2009 o seu emprego. 

Sobre o desempenho ambiental, foram divulgadas inforrnacoes sobre investimentos 

direcionados a qualidade ambiental, porem sobre o desempenho da gestao dos aspectos 

supracrtados na tabela, revela informacao sobre licenciamento ambiental no ano de 2012, 
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responsavel peia alavancagem da atividade, por demonstrar que a empresas atua de forma 

responsive! na extracao dos recursos minerais. 

A empresa tambem divulgou suas inforrnacoes no questionario do fndice de 

Sustentabilidade, onde a atividade de mineracao esta classificada no grupo B de Aspecto 

Ambiental Critic©, uma vez que utiliza recursos naturais nio renovaveis, procurando 

evidenciar suas poliicas de desempenho ambiental baseada em abordagens preventives, 

tendo em vista a sustentabilidade. Para maior entendimento do que foi mencionado, faz-se 

necessario o detalhamento dos elementos apresentados no questionario ISE, conforme 

demonstra a tabela 5. 

Tabela 5 - Evidenciacao do fndice de Sustentabilidade da Vale S/A 

2008 2009 2010 2011 2012 

Consumo ou uso dos recursos naturais 

renovaveis 

Consumo ou uso dos recursos naturais x 

nao renovaveis 

Consumo de agua x 

Consumo de energia x 

Emissoes de ruldos x 

Emissoes atmosfericas significativas x 

Residuos solidos x 

Efluentes llquidos x 

Riscos ambientais/acidentes x 

Qualidade Ambiental da area x 

Impacto na disponibilidade x 

Licencas e autorizacoes ambientais x 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

O ISE trata-se de uma ferramenta estrategica comparativa com enfoque no Smbito social, 

financeiro e ambiental, no entanto, de acordo com a tabela 5, a empesa publicou suas 

inforrnacdes apenas em 2012, impossibilitando a comparacao entre os anos. Observa-se 

que a empresa evidenciou todos os elementos referentes ao desempenho operacional, 

ambiental e de gestao. 

Segundo o questionario ISE, a Vale S/A atraves do Sistema de gestao ambiental (SGA) 

alinhado a certificacao ISO 14000, e verificado periodicamente por auditoria ambiental. Faz 

o monitoramento e acompanhamento sistematicamente dos aspectos reladonados ao 

desempenho operadonal, como consumo de energia, agua e sua reutilizacao (superior a 
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60%), geracao dos residues solidos, efluentes Ifquidos e a emissao de gases na atmosfera, 

destacando-se que ambos estao em conformidade com a legislacao ambiental, mantendo-

se dentro dos niveis aceitaveis. 

No que tange ao desempenho ambiental, a empresa investe em procedimentos e 

desenvolvimentos de novas tecnologias voltadas ao uso sustentavel dos recursos naturais, 

a flm de manter a qualidade ambiental e minimizar potenciais riscos sobre a biodiversidade 

em virtude da atividade, avaliando os impactos ambientais existentes e futures. Em reiacao 

ao desempenho de gestao, a empresa possui licenciamento ambiental, que garante em 

100% a conformidade de suas instalacdes. 

M  M ill ill wpwf* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fmmi

 idescrtava' 6  qua nBt a t iva d0 

passivo ambiental 

Neste tdpico sera abordado o estudo da reiacao da empresa do setor de mineracao com o 

meio ambiente, demonstrando principalmente o nivel de evidenciacao dos passivos 

ambientais e qual o meio de divulgacio e utilizado para as inforrnacoes de carater ambiental 

como mostra a tabela 6. 

Tabela 6 - Evidenciacao do Passivo Ambiental da Vale S/A 

Periodo* de anaiise RS RA NE ISE 

2008 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - X -

2009 X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- X -

2010 X - X -

2011 X - X -

2012 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- X X 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

Na tabela 6 observa-se que o RS apresentou inforrnacoes sobre passivos ambientais nos 

anos de 2009 a 2011, atraves do reconhecimento dos impactos que suprimem 

principalmente o ecossistema original, estando envolvida em 23 acdes judiciadas, das quais 

09 casos envolvem a paralizacao de projetos e operacdes, devido ao conflito do uso da terra 

para a extracao mineral. 

Contydo, o relatorio da administracio nio apresentaram informaoSes a resperto dos 

passivos ambientais gerados peia atividade, que diretamente produz impactos que lesiona o 

meio ecoldgico. 
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Entretanto, no caso das demonstracoes contabeis as Notas Explicativas apresentou-se 

como o unico instrumento de divulgacio com inforrnacoes sobre os passivos ambientais de 

forma quantitativa como mostra a tabela 7. 

TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7 - Mensuracao do Passivo Ambiental da Vale S/A 

Evidenciacao do Passivo Ambiental zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em m o e i eorente (R$ mil) 

Obrigacao 2908 2900 2310 2011 2912 

Provisio 32 61 64 61 70 

Pagamento 8 5 2 26 4 

Total 24 56 62 57 66 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

Conforme mostra a tabela 7, as Notas Explicativas divulgam inforrnacoes sobre os passivos 

ambientais da empresa apenas quanto a sua provisio e pagamento, onde em 2008 

destaca-se com a menor provisio num total de 32 milhoes e pagos 8 milhdes em 2012 

apresenta-se com a maior provisio totalizando 70 milhoes e com maior pagamento em 2011 

correspondente a 26 milhdes, nio havendo reconhecimento de contingencias ambientais 

durante o periodo proposto peia pesquisa. Ressalta-se que as notas explicativas e relatorio 

da administracio nio apresentam inforrnacoes sobre acdes ou sancdes judiciais e 

administratjvas. 

Ainda constatou-se no ISE, a existencia de inforrnacoes sobre os passivos ambientais de 

forma qualitativa e com maior grau de detalhe em relacio ao seu reconhecimento aos 

demais instrumentos de evidendacio ambiental. 

As inforrnacdes foram dispostas no questionario base, onde relata que a empresa sofreu 

acao judidal nos uftimos tres anos, sendo condenada, nao existindo acordo entre as partes. 

Sofreu tambem sancao administrate de natureza ambiental no mesmo periodo. Neste 

sentido, para se proteger das sentencas julgadas, a Vale possui seguro ambiental que 

garante recursos financeiros para a compensacio de processos ambientais, induindo seu 

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

O presente estudo consistiu em um estudo de caso com o intuio de investigar como a 

empresa do setor de mineracao Vale S/A registrada na BM&FBOVESPA, evidenciou seus 

passivos ambientais durante o periodo proposto peia pesquisa, utilizando variaveis 

referentes ao Questionario ISE. 

Atenta as exigencias do mercado, a Vale S/A passou a adotar praticas e condutas 

ecologicamente corretas em suas atividades como estrategia para alavancar os negocios, 

que em contrapartida promove uma imagem positive da empresa e propicia vantagem 

competitiva, em virtude da responsabilidade ambiental. 

Com base na pesquisa, observou-se que as principal's praticas de gestao ambiental sao 

bastante eficazes, como o Piano de Acao em Sustentabilidade com metas e acdes que 

englobam a utiiizacio e reutilizacao dos bens naturais, a disposicao dos residuos e 

reciclagem, otimizando assim os processos da atividade. A empresa tambem desenvolveu 

a Politica de Desenvolvimento Sustentavel, com acdes direcionada a promocio de praticas 

sustentaveis apoiadas nos pilares de: operador sustentavel, catalizador de desenvolvimento 

local e agente global de sustentabilidade. 

Ainda com reiacao as praticas de gestio ambiental da Vale, complementando esse conjunto 

de praticas a Gestio de Riscos Ambientais, utilizam-se de procedimentos tecnicos, 

dispositivo de controle preventrvo para o manuseio e descarte dos residuos perigosos. 

Portanto, todas as praticas de gestio desenvolvidas tern o mesmo objetivo, que consiste na 

conciliacio da atividade mineraria com o desenvolvimento sustentavel da atividade, e, 

principalmente, minimrzar os impactos que afetam o ambiente e reduzir possiveis riscos de 

acidentes ambientais de forma periodica. 

Com relacio aos aspectos da politica de comunicacio, observando os indicadores de 

desempenho operacional, ambiental e desempenho da gestio do questionario ISE, pode-se 

concluir que entre os instrumentos de evidendacio ambiental, o Relatorio de 

Sustentabilidade apresentou-se como o instrumento com maior numero de evidendacio de 

praticas ambientais adotadas. 

Nota-se que, os aspectos do desempenho operadonal e ambiental torn um maior destaque 

quanto as inforrnacdes contidas no relatorio, uma vez que denota a postura e preocupacao 

com as causas ambientais, enfatizando os investimentos em reducio e reutilizacio de agua 
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(bem renovavel, porem escasso), energia, gases na atmosfera e tratamento dos residuos 

gerados. 

Em relacao ao ISE, observou-se que a empresa apesar de compor a carteira ha tres anos, 

divulgou informacdes apenas em 2012, apresentando todos os aspectos da politica de 

comunicacao ambiental quanto ao desempenho operacional, ambiental e desempenho da 

gestao, ambos qualitativamente. 

Entretanto, pode-se observar quanto aos aspectos de politica comunicacao ambiental, o 

Relatorio da Administracao apenas discorre a respeito do aspecto de desempenho 

operacional quanto a diminuicao de gases na atmosfera. Outro aspecto observado n o R A e 

o de desempenho de gestao, onde empresa relata a obtencao de licenciamento ambiental 

para suas atividades, objetivando fomecer informacdes sobre o seu relacionamento e 

responsabilidade com a natureza. 

Ainda quanto aos aspectos da politica de comunicacao observou-se que as notas 

explicativas evidenciam informacdes apenas sobre o desempenho da gestao. 

Conforme analise, os indicios de obrigacdes ambientais relacionados a sancao 

administrativa de natureza ambiental, processo judicial ambiental civel e acao judicial 

ambiental criminal como preconiza o questionario ISE, foram identificados no Relatorio de 

Sustentabilidade, cujas informacdes foram sobre as acoes judiciais, estando a empresa 

envolvida em 23 acoes durante o periodo proposto pela pesquisa. Apenas a NE apresenta 

informacdes sobre o provisionamento e pagamento da obrigacao, decorrentes de acoes 

judicias sofridas pela empresa. 

Contudo, o questionario do ISE apresenta-se como a informacao mais completa quanto ao 

reconhecimento de obrigacdes ambientais, dada a existencia de sancdes administrativas, 

bem como a existencia de acao civel e criminal ambos de natureza ambiental, em que a 

empresa foi penalizada pelos danos causados ao ambiente. Todavia, a empresa possui 

seguro ambiental que garante recursos financeiros para subsidiar o pagamento de multas e 

indenizacdes decorrentes da atividade. 

Tratando-se da evidenciacao qualitativa descritiva e quantitativa do passivo ambiental, 

verificou-se que a empresa Vale evidencia informacdes sobre os passivos ambientais em 

sua maioria de maneira qualitativa, atraves dos instrumentos de divulgacao como: o 

Relatorio de Sustentabilidade e no fndice de Sustentabilidade e nas Notas Explicativas de 

forma quantitativa. Entretanto, constatou-se que os demais instrumentos de evidenciacao 

nao apresentam informacdes sobre os passivos ambientais. 
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Considerando a questao problema, o presente trabalho iniciou-se a partir da seguinte 

indagacao: De maneira os passivos ambientais da empresa do setor de Mineracao Vale S/A 

sao evidenciados, entre os anos de 2008 a 2012? 

Com base nos resultados desta pesquisa, conclui-se que a evidenciacao sobre passivos 

ambientais da empresa Vale S/A sao apresentadas de forma bem restrita e em quantidade 

minima, pois o seu reconhecimento, reflete diretamente a influencia negativa da atividade na 

natureza. As informacdes referentes aos passivos foram identificados apenas em alguns 

instrumentos de informacao ambiental (RS, ISE e NE), dificultando assim a comparabilidade 

quanto as informacdes disponibilizadas ou aprofundamento sobre a obrigacao. 

Ante ao que foi descrito, constata-se que a evidenciacao das informacdes ambientais da 

Vale S/A foram em sua maioria apresentada de forma voluntaria, em relatorios extensos 

como no caso o Relatorio de Sustentabilidade de forma qualitativa e poucas informacdes de 

forma quantitativa. No Indice de Sustentabilidade Empresarial apresentou-se de maneira 

qualitativa, o que dificulta a comparabilidade entre os demais instrumentos de divulgacao. 

Ressalta-se que, a padronizacao na divulgacao das informacdes, permitiria a comparacao e 

elevaria o nivel de transparencia das mesmas, sendo urn fator preponderante quanto aos 

instrumentos de divulgacao, pois reside na disponibilizacao destes relatorios, encontrados 

noszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA websites da propria empresa e da BM&FBOVESPA, com linguagem clara e de facil 

compreensao, facilitando o entendimento dos usuarios intemos e extemos. 

A pesquisa atingiu os objetivos a que se propds, com base na fundamentacao teorica e nos 

dados coletados nos websites da empresa investigada e da BM&FBOVESPA, tomando 

possivel tracar o perfil da empresa quanto as causas ambientais e o nivel de evidenciacao 

dos passivos ambientais gerados no processo de extracao mineral. 

As conclusdes deste estudo buscaram contribuir para urn maior entendimento sobre o tema 

abordado, informando aos usuarios sobre a informacao dos passivos ambientais e as 

praticas de evidenciacao ambiental e do comportamento da empresa estudada para com o 

meio ambiente. Sugere-se a continuidade de investigates em evidenciacao dos passivos 

ambientais de atividades consideradas potenciaimente poluidoras, como forma de comparar 

o nivel de evidenciacao dessas informacdes entre as empresas que compde a carteira do 

Indice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). 
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APENDICE 

QUESTIONARIO ESTRUTURADO PARA A EMPRESA VALE S.A. 

01 - No que tange o seguro ambiental (indicator 11 do questionario ISE, pagina 59), a 
companhia possui seguro para degradacao ambiental decorrente de acidentes em suas 
operacdes no periodo de 2008 a 2011? 

a) Sim, com cobertura ampla para poluicao subita e gradual. 
Explicar: 

b) Sim, com cobertura parcial para poluicao subita. 
Explicar: 

c) Nao contrata o seguro 
d) Nao se aplica 

02 - Tratando-se da existencia de processos administrativos (indicador 16 do questionario 
ISE- AMB-B 30-(GRI) Indicador EN28, AMB-B 30.1. e AMB-B 30.1.1, pagina 63), no periodo 
proposto a companhia recebeu alguma sancao administrativa de natureza ambiental? 

( )SIM 
Explicar: 

( )NAO 

2.1 - Se SIM para a questao 2, a companhia possui Termo de Compromisso de Execucao 
Extrajudicial assinado neste periodo? 

( )SIM 
Explicar: 

( ) NAO 

2.2 - Se SIM para a questao 2.1, a companhia esta inadimplente em relacao a algum 
compromisso assumido (prazo ou objeto) em decorrencia da assinatura de Termo de 
Compromisso de Execucao Extrajudicial? 

( )SIM 
Explicar: 

( )NAO 

03 - Tratando-se da existencia de processos judiciais (indicador 17 do questionario ISE-
AMB-B 31, AMB-B 31.1.; AMB-B 31.1.1; .AMB-B 31.1.1.1; AMB-B 32, AMB-B 32.1; AMB-B 
32.2; e, AMB-B 32.2.1, pagina 65), a companhia sofreu acao judicial ambiental civel? 

( )SIM 
Explicar 

( )NAO 
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3.1 - Se SIM para a questao 3, a companhia foi condenada na acao ambiental civel? 

( )SIM 

Explicar: 

( )NAO 

3.1.1 - Se SIM para a questao 3.1, houve algum acordo judicial objetivando a composicao 
das partes? 

( )SIM 

Explicar: 

_____ 

3.1.1.1 - Se SIM para a questao 3.1.1, as condicoes da composicao judicial foram 
cumpridas, ou estao sendo cumpridas, dentro dos prazos e criterios estabelecidos? 

( )SIM 

Explicar: 

( )NAO 

3.2 - A companhia sofreu acao judicial ambiental criminal? 

( )SIM 

Explicar: 

( )NAO 

3.2.1 - Se SIM para a questao 3.2, a companhia foi condenada na acao ambiental criminal? 

( )SIM 

Explicar 
_____ 

3.2.1.1 - Se SIM para a questao 3.2.1, houve transacao ou suspensao condicional do(s) 

processo(s)? 

( )SIM 
Explicar: 

( )NAO 

3.2.1.2 - Se SIM para a questao 3.2.1.1, as condicoes da transacao foram cumpridas, ou 
estao sendo cumpridas, dentro dos prazos e criterios estabelecidos? 

( )SIM 
Explicar: 

( ) NAO 

4 - Qual a situaeao da companhia em relacao a eventuais passivos ambientais? (indicador 
14 do questionario ISE- AMB-B 28.-(GRI) Indicador EN23, pagina 62) 
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a) Nao possui procedimento sistematico de avaliacao e monitoramento de passivos 
ambientais 

b) Avaiia e monitora sistematicamente potenciais passivos ambientais e pode garantir que 
nao possui passivo ambiental 
c) Possui passivos ambientais, mas nao provisionou recursos para o seu saneamento 
d) Possui passivos ambientais, provisionou recursos para o seu saneamento e divulga a 
existencia dos passivos nos relatorios pertinentes (Deliberacao CVM 594/2009) 
e) Possui passivos ambientais, provisionou recursos para seu saneamento, divulga a 
existencia dos passivos nos relatorios pertinentes (Deliberacao CVM 594/2009) e tern como 
meta o saneamento integral dos passivos em prazo inferior a 10 anos 
f) Possui passivos ambientais, provisionou recursos para seu saneamento, divulga a 
existencia dos passivos nos relatorios pertinentes (Deliberacao CVM 594/2009) e tern como 
meta o saneamento integral dos passivos em prazo inferior a 5 anos 
g) Possui passivos ambientais, provisionou recursos para seu saneamento, divulga a 
existencia dos passivos nos relatorios pertinentes (Deliberacao CVM 594/2009) e tem como 
meta o saneamento integral dos passivos em prazo inferior a 3 anos. 

5 - Evidenciacao em valores (em reais) do Passivo Ambiental 

Passivo Ambiental (itens 
- especificar) 

2008-R$ 2009-R$ 2010-R$ 2011-R$ 2012-R$ 

*NI=nao identificado valores 

6 - Identificacao da evidenciacao do passivo ambiental nos relatorios 

Periodo 
de 

analise 

Demonstracdes 
Contabeis 

Relatorio da 
Administracao 

Relatorio de 
Sustentabilidade 

indice de 
Sustentabilidade 

Ambiental 

2008 

2009 
2010 

2011 

2012 
*ED=evidenciacao descritiva (sem identificacao de valores); **EQ= evidenciacao descritiva e 
quantitativa e, ****NI= Nao identificada evidenciacao 


