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Resumo 

Este trabalho consiste na aruilise dos instrumentos legais reguladores existentes no pais e a sua 
compara~ao com os requisitos das normas da sene ISO 14000 voltadas a aspectos de gerencia de 
processos, mais notadamente as normas que especificam sistemas de gestao ambiental. 

Sao levantados os requisitos legais existentes na esfera federal e do Estado de Sao Paulo, 
analisando-se criticamente o conteUdo e aplicabilidade destes instrumentos no ambiente 
empresarial privado. Tendencias sobre futuros documentos legais tambem sao resumidamente 
apresentadas. 

Em seguida, apresenta-se resumidamente a serie ISO 14000, enfatizando a implement~o de urn 
sistema de gestao ambiental (SGA) baseado na norma ISO 14001. Outras normas da serie 
voltadas a auditoria e avalia~o de desempenho ambiental - ferramentas auxiliares na 
imp1ementa~ao de urn SGA - sao tambem analisadas de uma maneira comentada, detalhando-se o 
conteudo e aplicabilidade destes documentos no mesmo ambiente citado. 

Ainda sobre auditoria ambiental, tambem se analisa criticamente os documentos legais brasileiros 
sobre este tema, que sao em seguida comparados com os conceitos e processos de auditoria de 
sistema de gestao ambiental definidos pelas normas ISO que tratam deste assunto e por diferentes 
criterios de auditoria de SGAs, destacando-se o criterio brasileiro. 

A seguir, utilizando-se o metodo Zopp de planejamento orientado a objetivos, devidamente 
adaptado, descreve-se urn processo de implementa~ao dos aspectos da serie ISO 14000 mais 
direcionados a questao das interfaces com OS instrumentos reguladores, discutindo-se tambem as 
vantagens e desvantagens da adapta~o desta metodologia, que se mostra aplicitvel a este estudo. 
Segue-se a apresenta~o de urn estudo de caso hipotetico - mas perfeitamente possivel - para 
ilustrar a aplica~ao dos passos da metodologia Zopp. 

Concluindo este trabalho, e apresentada uma aruilise da rela~o entre sistemas de gestao ambiental 
especificados na serie ISO 14000 e os instrumentos reguladores existentes, confirmando-se a 
hip6tese de uma coexistencia destes dois instrumentos no ambiente real. 
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1. Introdu~io 

A serie ISO 14000 e urn conjunto de normas, agrupadas por assunto-chave, que tern por objetivo 
estabelecer criterios intemacionalmente aceitos como referencia para gestao ambiental, quer seja 
de processos, atividades ou operayi'ies industriais, ou mesmo tendo aplica9ao para se trabalhar no 

campo da gestiio ambiental de produtos. 

Para as empresas, a existencia desta serie de normas intemacionais favorece a uniformiza9iio de 
processos de gestiio, que podera evoluir ate a comprov~ao deste processo, atraves de uma 
auditoria de sistema de gestao. Tal auditoria, realizada sempre de forma terceirizada, permite a 

empresa auditada - e certificada se os resultados da auditoria assim a permitirem - divulgar a toda 
a sociedade esta sua nova condivao. Dentro da serie, a Unica norma passive! de verifica9iio de 
conformidade- auditoria- e a norma ISO 14001, que estabelece diretrizes para implementa9iio de 

urn sistema de gestiio ambiental. 

Alem disso, se reconhece, atualmente, que o conceito de auditoria de sistema de gestiio esta muito 
mais ligado a praticas gerenciais modernas do que a auditorias ambientais realizadas pelos 6rgaos 

ambientais, que se caracterizam muito mais como auditorias de verifica9iio do cumprimento de 
requisites el ou parametres de emissao especificos. Este tipo de auditoria pode ser classificado 
como urn tipo de ferramenta para avalia9iio de desempenho ambiental, existindo tambem uma 

norma ISO que estabelece criterios para tal avalia9iio- a norma ISO 14031, que hoje se encontra 
na versao DIS (drqft of international standard), muito proximo de se tornar norma, ap6s passar 

por 6 vers5es preliminares. 

Desde 1995, diversas pesquisas tern sido feitas no ambiente empresarial com o objetivo de 

identificar se existe urn real interesse na implementa9iio de sistemas de gestao ambiental. 

No segundo semestre deste ano, epoca em que sistemas de gestiio ambiental nos moldes da ISO ja 
com~vam a ser implementados no pais tendo por base documentos de trabalho, a empresa de 
consultoria Price Waterhouse fez uma pesquisa junto as 500 maiores empresas industriais 
brasileiras - nacionais e multinacionais - buscando identificar urn cenario e urn comportamento em 

rela9iio a maneira que a questao ambiental era tratada nas empresas, incluindo tendencias de 
certifica9iio, niveis de monitoramento ambiental e importiincia das questoes ambientais [36]. 

Do total de empresas que responderam a pesquisa (142 delas), 69,1% reconheciam que uma 

adequada gestao ambiental era urn fator competitive, considerando-se como os fatores ambientais 

mais importantes os seguintes: 

• U so de processos industriais ambientalmente responsaveis 

• Minimizayao e tratamento de efluentes liquidos, residuos s61idos e emissoes atmosfericas -
diretamente relacionado com aspectos de desempenho ambiental e, consequentemente, 
conformidade a requisites legais 

• Manufatura de produtos ambientalmente sadios 
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Naquela epoca, 43% das empresas ja pensavam em buscar a certificayao, 12% nao entendiam 
como necessaria, e 45% ainda estavam avaliando o processo. Vale dizer que a grande maioria das 

empresas que ja pensavam em certifica~o visavam buscar urn diferencial competitive 
principalmente para o acesso mais facil ao mercado da Comunidade Europeia, com destaque para 
os setores da minera~ao, da quimica e da industria de papel e celulose. 

Quanta a implan~o de sistemas de gestao ambiental, 75% das empresas responderam que ja se 
iniciaram no assunto, ou estariam implementados ou em processo de implementa~o. A mesma 

parcela de empresas identificava urna pessoa ou area na org~ao como sendo responsavel por 
programas de meio ambiente. Quanta a instrumentos gerenciais, quase 70% das empresas 

identificaram a necessidade de utiliza-los para gestao ambiental ou avalia~ de melhoria continua 
de desempenho. Os instrumentos mais citados foram: 

• Diagn6stico ou monitoramento peri6dico- 11,6% 

• Minimiza~ao de poluentes- 10,6% 

• Aruilises de riscos ambientais, legais e de gestao - 9, 1% 

• Prograrnas de educa~ao e treinamento ambiental- 9,6% 

• Estudos para alternativas de reciclagem- 7, 7% 

• Realiza~ao de auditoria de conformidade ambiental - 7% 

Estes resultados, em linhas gerais, mostra urna preocup~o atual em considerar assuntos afetos a 
meio ambiente como parte da gestao das empresas, sendo tambem urna ferramenta de diferencial 

competitive. E urn entendimento que questoes de meio ambiente transcenderam o ambiente 

industrial e galgaram uma posi~o mais estrategica, sendo que 30% das empresas ja apresentavam 
resultados ambientais em seus resultados anuais. Tambem se nota que a questao legal esta 
presente dentro das estrategias de monitoramento atualmente pensadas e entendidas como 
principais. 

Outra tradicional empresa de consultoria, a Ernst & Young, divulgou em setembro de 1996 urn 

levantamento semelhante junto a industrias paulistas. De urn total de 640 questioniuios enviados, 
160 foram respondidos, abrangendo empresas nacionais e multinacionais dos mais variados setores 
[16]. 

Esta pesquisa mostrou que 42% das empresas que responderam pretendem buscar a certifica~o 
em ate 5 anos, e 10% ja estavam bastante avan~das. A quase-totalidade (97%) das empresas 
pretendiam investir em meio ambiente, nos seguintes itens prioritarios: 

• Treinamento - 80% das empresas 

• Redu~o de consurno de ilgua e energia - 78% 

• Atendimento a legisla~o ambiental- 76% 

• Minimiza~o de residues - 69% 

• Processes de reciclagem de residues - 58% 

• Instala~ao de equipamentos para controle ambiental - 56% 

• Sistemas de gestao ambiental - 50% 

• Monitoramento de impactos ambientais - 50% 
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No campo das certificayi'ies ambientais possiveis, os itens mencionados para investimento futuro 

foram os seguintes: 

• Certificayao ISO 14000-46% das empresas 

• Certificayao de produto - 17% 

• Rotulagem ambiental - 1 0"/o 

Urn outro item analisado nesta pesquisa, a influencia de alguns fatores no desempenho ambiental 

de uma empresa, mostrou uma realidade de pniticas normalmente reativas a diretrizes internas, 

requisites legais e ayi'ies de fiscalizayao, fatores considerados como os mais importantes numa 

avaliayao do desempenho ambiental. Outros fatores, como comunidades locais e clientes, tambem 

foram reconhecidos como sendo bastante importantes. 

Dentre os itens que restringem urn melhor desempenho ambiental, os tres mais citados foram: 

• Custos de tecno1ogia e serviyos - 64% dos entrevistados 

• Inconsistencia entre 6rgaos ambientais- 33% 

• Inadequayao da legislayao ambiental - 23% 

Isto se deve, ainda, a uma visao nao muito clara da relayao custo x beneficio para questoes 

ambientais, associado a uma legislayao ambiental mal-compreendida (e nao inadequada) e posturas 

ils vezes autoritarias, outras vezes incoerentes, dos 6rgaos ambientais. Esta realidade tende a 

mudar a medida em que os 6rgaos ambientais buscam uma maior capacitayao de seus recursos 

humanos e tecnol6gicos, e tambem a medida em que as questoes ambientais passem a ser 

consideradas dentro da anruise dos resultados das empresas. 

Nessa ultima pesquisa citada, 90"/o das empresas identificam a existencia de uma area ambiental, 

ou uma area com responsabilidades sobre as questoes de meio ambiente dentro da empresa. Os 

resultados levam a reconhecer a existencia de alguns avanyos e algumas opinioes formadas, das 

quais se destaca: 

• 0 reconhecimento por parte das empresas da existencia de uma legislayao ambiental no pais, 

eficiente ou nao, diferente da visao de alguns anos atras, que considerava legislayiio ambiental 

apenas uma burocracia a mais a ser percorrida por urn simples despachante de documentos. 

• A questiio de aspectos legais e conformidade com relayao a esta legislayao e de extrema 

importancia na implementayao de urn sistema de gestao ambiental, sendo urn dos fatores mais 

importantes de desempenho ambiental a· serem avaliados. Dentre os itens considerados para 

investimento, urna boa parte deles na verdade busca uma melhoria de processes com vistas a 

urn melhor desempenho ambiental que traga, por conseqiiencia, a conformidade com aspectos 

legais. 

• As certificayaes de processes de gestao ambiental foram identificadas como sendo prioritarias 

em relayao as certificayoes de produtos e rotulagem ambiental .. 
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Uma outra pesquisa tambem foi feita pela empresa Boucinhas e Campos Consultoria [7]. Por niio 
ter maiores detalhes sebre universe pesquisado e nllm.ero de respostas, niio foi considerada para 

ana.Iise. Todavia, esta consulta tambem aponta urn grande interesse pela implemen~o de 
sistemas de gestao ambiental entre os pesquisados, bern como o use de auditorias ambientais neste 
processo. A questao legal e apresentada como tendo uma grande importancia. 

Mais recentemente, a ISO publicou em agosto de 1999 uma pesquisa sobre certifica~o ambiental, 
que apresenta os resultados descritos na Tabela 1. Tais resultados mostram o crescente interesse 

pela implementa~o - e conseqiiente certifi~iio - de sistemas de gestao ambiental nos moldes da 
ISO 14001. Outra observa~o resultante desta pesquisa e a globalizayiio, na medida em que se 
observa que o nllm.ero de paises com empresas certificadas e notadamente crescente, ainda que a 

participayiio do Brasil no universe total pouco ultra passe a 1% [30]. 

Tabela 1- Certifi~ ambientais no mundo ate 31/12/1998 

Datas da Certifica~ Certifica~ Paises com Percentual da Pereentual do Percentual do 
oesauisa nomundo no Brasil certificaciies Enrooa ExtremoOriente Brasil 

31/12/95 257 2 19 87,94 9,73 0,78 

31/12/96 1491 6 45 63,58 28,10 0,40 

31/12/97 4433 63 55 59,24 30,59 1,42 

31/12/98 7887 88 72 53,94 32,10 1,12 

Observa-se que o nllm.ero de certificayaes comparando-se 1997 com 1996 praticamente triplicou. 
Os resultados de 1998 tambem demonstram uma clara tendencia de crescimento rapido, inclusive 

em nUm.ero de paises com certificay<ies. Uma outra informa~iio apresentada e a participa~o 

percentual da Europa e Extreme Oriente, que demonstram uma lideran~ neste processe ate este 
memento. 

Mais notadamente no Brasil, as informa~oes oficiais do Imnetro 
1 

- a primeira de las foi de agosto 
de 1998- se encontram na Tabela 2. 

Tabe1a 2- Certifi~ Ambientais no Brasil, de acordo como Jnmetro 

Agosto 98 Janeiro 99 MarQO 99 Maio99 

40 53 88 97 

Uma outra pesquisa disponivel atraves da Intemet2 mostra que em 30/4/99 haviam 9.700 

certificayaes ambientais no mundo;ja em 30/06/99, este nllm.ero e de 10.637. 

1 Tnf~ ohtida.-. em contato pessoal como Sr. Edmundo Rarha,qefuno, do Jno;tituto Naciona1 de Metmlogia e Qualidade Jndu...trial (Tnrnetro), em 

junhode 1999 
2 

Disponiveis no website www.iso14000.com, coleta de dados realizada por Reinhard Peglau e processada pela ISO World 
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0 que se pode observar, ao se analisar todas estas infollilllYoes, e a crescente onda de 

implementa~o de sistemas de gestiio ambiental nas empresas chegou, e ao que parece para ficar. 

Hoje, no Brasil, ja existem certamente mais de 100 empresas certificadas na norma ISO 14001 

pelos diferentes organismos certificadores disponiveis no mercado, e a expectativa e de que este 

nfunero quadruplique nos proximos cinco anos. 

As difereno;:as nurnericas observadas em re~o aos nfuneros brasileiros - e mundiais - se da pela 

propria din8mica destas informa,.Oes e a velocidade com que elas se modificam, sendo 

praticamente impossivel obter uma maior acuracidade. A propria ISO publicou em agosto de 1999 

os dados consolidados referentes a 1998. Os dados disponiveis por fontes nao-oficiais servem 

apenas para mostrar a dimensao deste processo. Todavia, embora inconsistentes entre s~ todos 

estes nfuneros revelam uma clara realidade. 

Outra tendencia possivel de ser identificada - principalmente pelas pesquisas das empresas de 

consultoria - e a ado~o de indicadores de desempenbo compativeis com a legisla~iio ambiental 
aplicavel e as exigencias tecnicas porventura fonnuladas, visando com isso demonstrar tanto 

conformidade legal quanto melboria continua. 

Na verdade, e muito born ver a questiio ambiental sendo tratada como algo mensuravel e abordada 

de maneira gerencial, o que nao era tao comurn anos atras. Urn exemplo claro e o fato de urn 

grande nfunero de empresas estarem destacando aspectos ambientais em seus demonstrativos 

anuais de resultados. Tal destaque pode se dar atraves da edi~o de relatorios de desempenho 

ambiental, separadamente, ou atraves de inser,.Oes nos relatorios existentes, que podem incluir 

comentarios sobre desempenbo ambiental, capitulos especificos, provisao contabil para 

contingencias ou investimentos ambientais, registros contabeis especificos, entre outros. Estas 

praticas realmente trazem a questiio ambiental para a discussao do desempenho global das 

empresas. 

Visando esclarecer questoes afetas a necessidade de cumprimento com requisitos legais por parte 

das empresas, interesse em certifica~iio ambiental nitidamente crescente, e necessidade de 

utiliza~o de metodologias - ferramentas - simples que possam ser aplicadas com o objetivo de se 

estruturar a abordagem dos aspectos legais nas empresas, foi estudada a rela~iio existente entre os 

documentos que definem sistema de gestiio ambiental (serie ISO 14000 enfatizando a norma ISO 

14001, criterio brasi1eiro de certifica~iio) e os instrumentos reguladores ambientais existentes nas 

diferentes esferas. 0 objetivo foi identificar as semelban~s entre eles, e como uma ferramenta 

podera ser utilizada de forma a facilitar ambos os processos. A questiio da atividade paralela dos 

orgiios ambientais de fisc~iio tambem foi abordada, assim como o seu papel neste processo de 

certifica~o ambiental proposto pela sene ISO 14000. 

Alem desses objetivos, considerou-se neste trabalho que a preocupa~o da ISO com a edi~o da 

serie 14000 foi fornecer urn conjunto de diretrizes que, complementadas, compoem urn sistema de 

gestiio das quest5es ambientais. E sabido que este sistema esta centralizado na norma ISO 14001, 

que especifica os requisitos de urn sistema de gestiio ambiental, e e a Unica norma certificavel da 

serie. 
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Todavia, existem outros assuntos afetos a sistema de gestii.o tratados nesta serie de normas, como 
avalia~ii.o de desempenho ambiental e auditoria ambiental, que complementam urn sistema de 
gestii.o ambiental na medida em que tratam de assuntos considerados essenciais - indicadores 
ambientais e avalia~ii.o de processos atraves de procedimentos estruturados, as auditorias. 

A aruilise dos instrumentos reguladores existentes - na esfera federal e de Sao Paulo - e discussii.o 
de sua inser~ii.o num contexto de gestii.o ambiental tida como modema e encontrada neste estudo. 
Observa-se que a implementa~ da ISO 1400 I tambem vai ser importante na medida em que 
auxilia diretamente a a~o dos 6rgii.os ambientais em fim~o da existencia de uma correla~ii.o entre 
os requisitos desta norma e a atividade fiscalizadora, caracterizada e definida pelos instrumentos 
reguladores existentes e aplicaveis as empresas. Consider~oes sobre este novo papel reservado 
aos 6rgii.os de controle e fiscaliza~o ambiental tambem sao desenvolvidas. Provar que estas 
requisitos legais e gestii.o ambiental nos moldes da serie ISO 14000 - apresentada e discutida no 
campo de sistemas de gestii.o - se complementam e sao questoes que podem e devem ser 
analisadas de maneira co~unta, utilizando-se como facilitador do processo uma ferramenta 
rnetodol6gica de dominio publico que possa ser adaptada para tal analise - ao inves de 
rnetodologias disponiveis comercialrnente no mercado - eo prop6sito central deste trabalho. 

6 



2. Objetivos 

0 objetivo deste trabalho e compilar os instrumentos reguladores ambientais na esfera federal e do 

Estado de Sao Paulo, aliados a informay(ies sobre gestao ambiental no ambito legal e compara-los 
com os requisitos definidos pela sene ISO 14000, com destaque para a implementayiio de sistemas 

de gestiio ambiental, de forma a se reconhecer e apontar semelbanyas e diferenyas conceituais 
existentes entre os dois procedimentos voltados a conservayao do ambiente. 

A partir desta comparayao, tambem se torna objetivo deste trabalho identificar urna metodologia 

simples e pratica que equacione a avaliayiio e considerayiio dos aspectos legais durante urn 
processo de implementayiio de urn sistema de gestao ambiental, aplicada em urn estudo de caso. 
Ainda, traz urna discussao - fundamentada em experiencia pratica e metodologias de trabalho e 
analise - sobre como as questoes legais devem ser consideradas em urn sistema de gestao 

ambiental, com a participayiio de empresa, organismo auditor, 6rgao ambiental e as partes 

interessadas. 
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3. Instrumentos da Politica Ambiental no Brasil 

3.1 - Defini~o e tipos de instrumentos 

Instrumentos de politica ambiental podern ser entendidos como ferramentas utilizadas pelos 

6rgiios de controle para monitorar, prevenir e agir sobre atividades humanas que possam causar 

impactos ao meio arnhiente, definindo procedimentos e limites a serem adotados, e, as vezes, 

tecnologias a serern utilizadas. Estas ferramentas sao descritas a partir da Constituiyao Federal e 

Estaduais, passando por Leis, Decretos, Regulamentos e Resoluy()es que tern como base a 

aplicayao dos conceitos descritos na carta constitucional. 

Uma divisao racional do que se entende por instrumentos reguladores pode ser feita da seguinte 

maneira: [12] 

• Padriies ou normas - regulamentayiio direta de qualidade ambiental que estabelecem metas 

ambientais e/ou limites para parametros especificos. Podem ser divididos em padroes de 

qualidade ( utilizados, por exemplo, para proteyiio da qualidade da agua e do ar ), que 

especificam as condiy()es minimas que devem existir ern areas especificas, quer sejam corpos 

d' agua ou ambiente urbano, podendo estabelecer Jimites para desenvolvimento industrial e! ou 

definir zoneamento ambiental de maneira indireta; parametros de emissao, que sao limites 

maximos de emissoes aquosas ou atmosfericas aceitaveis nas atividades industriais, analisadas 

ern conjunto aos padroes de qualidade; padroes com base tecnol6gica, que especificam 

tecnologia para tratamento de urn determinado processo e que, as vezes, especificam niveis de 

tecnologia necessarios para atingir limites de emissao; padroes de desempenho, que especificam 

taxas de rernoyiio de poluentes sem entrar no ambito do que sera feito para se atingir estes 

niveis, como mudanya de processes industriais ou tratamento "end-of-pipe", por exemplo; e, 

finalrnente, padroes de produtos, envolvendo desde regulamentos que proibem a utilizayiio de 

certos produtos indutores de impactos ambientais (CFCs, alquilbenzenos, chumbo tetraetila) 

ate padroes de rotulagern ambiental. 

• Licenciamento ambiental - Trata-se da ferramenta mais utilizada para permitir a instalayiio de 

empreendimentos industriais e analisar se os padroes de qualidade para uma deterrninada 

condiyao serao mantidos. Parece ser o melhor instrumento para se entender quais atividades 

serao desenvolvidas, seus impactos, suas emissoes e suas interferencias com o meio ambiente. 

Regioes que tern padroes de qualidade mais prescritivos certamente niio poderiio receber 

atividades industriais com intensos niveis de impacto, como exemplo, a Bacia do Piracicaba niio 

perrnite hoje a implementayao de novas industrias quimicas pesadas. 

• Controle do uso do solo e da agua - Sao as ferramentas como zoneamento urbano (legislayao 

municipal e! ou regional), que pod em prevenir localizayao de atividades poluentes em areas 

inadequadas ou planejar o desenvolvimento industrial de uma comunidade. A outorga do uso 

da ilgua pode tambem ser urn agente limitante da atividade industrial em uma regiao. 
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3.2 - Historico 

Confonne mencionado no item anterior, os instrumentos de politica ambiental na esfera federal 

sao encontrados em diversos documentos, a come~ pela Constitui~o, Leis, Decretos, Portarias 

do Ibama (Jnstituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis), Resolur,:oes do 

Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente), entre outros. Em nivel estadual, particulannente 

em Sao Paulo, a Constituir,:ao Estadual, Leis, Portarias, Decretos, e Resolur,:Oes e documentos da 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente definem OS instrumentos. No ambito municipal, isto se faz 

fundamentalmente pela Lei Orgaruca e por C6digos de Meio Ambiente, ainda incipientes. 

Estes instrumentos reguladores tambem objetivam estimular mudanr,:as de comportamento pelo 

estabelecimento de padroes tecno16gicos, produtivos ou de emiss5es. Objetivos ambientais sao 

detenninados, padr5es e limites de emissao sao definidos e a responsabilidade pela fi.scaliza~o e 

dividida entre os niveis de governo [12]. 

A criar,:iio destes instrumentos no Brasil vern a ser urn resultado do desenvolvimento da politica 

ambiental ao Iongo dos anos, que se inicia na decada de 30 com o conceito de administra~o dos 

recursos naturais, como o C6digo das Aguas, C6digo da Mine~o e C6digo Florestal. Vale dizer 

que este periodo coincide com a industrializa~o, onde o objetivo principal era a nacionalizar,:iio 

de insumos e bens de consumo, o que prevalece ate os anos 50 com o advento da industria 

automobilistica [34]. 

Com a reuniao de Estocolmo (Conferencia das Nar,:Oes Unidas sobre o Meio Ambiente) em 1972, 

inicia-se urn novo periodo da politica ambiental brasileira, inclusive com a criarrao da Secretaria 

Especial do Meio Ambiente (SEMA). Problemas urbanos comer,:am a aparecer, como polui~o, 

saneamento, abastecimento de agua, afetando principalmente as cidades; o- movimento social 

tambem comer,:a a incorporar as questoes ambientais e a tese de que a prot~o ao meio ambiente 

nao e prioridade para paises em desenvolvimento, valida ate o inicio dos anos 80, comer,:a a nao 

mais ser considerada. Neste momento, a SEMA se encarrega da conservar,:iio do meio ambiente e 

uso dos recursos naturais, cabendo a ela, entre uma serie de atribuir,:Oes, o estabelecimento de 

normas e parlimetros para a conservacao do meio ambiente, seu controle e fiscaliza~o. 0 
arcabouco legal que norteia esta atuarrao vai sendo aos poucos definido durante a decada de 70, 

principalmente atraves de Decretos. Como decorrencia, o planejamento territorial vern a ser urn 

dos ternas enfocados durante esta decada, em funcao da crescente urbaniza9ao, ocup~iio de 

regioes desabitadas e inicio do que se entendia por escassez de recursos na epoca. A atividade 

industrial passa a ser urn dos alvos desta politica [34]. 
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Em 1981 surge a Politica Nacional do Meio Ambiente (PNMA), regulamentada em 1983, que tern 
por objetivo a preservaf(io, mellwria e recuper(Jfiio da qualidade ambiental propicia a vida 

visando assegurar no Pais condifOeS ao desenvolvimento social e economico, aos interesses da 

seguranfa nacional e a protef(io da dignidade da vida humana. Cria-se o Conama, e surgem 
instrumentos novos de aplica~ao desta politica, como o zoneamento ambiental, avalia~o de 
impactos, incentivo ao uso de tecnologias mais limpas, entre outros. Nesta epoca, a fiscaliza~o 
em nivel federal e responsabilidade do ffiDF (Instituo Brasileiro de Desenvolvimento Florestal) 
[34]. 

A partir de 1986, com~ a ser aplicadas Resolu~es do Conama, atos legais que vao fomecer 
diretrizes, parametros e processos viabilizando os conceitos presentes na politica nacional. Estas 
diretrizes viio enfocar quest5es-chave, como avalia~iio de impacto ambiental de empreendimentos, 
classific~iio das iiguas, agrot6xicos, polui~o atmosferica veicular e industrial, entre outros. 

Em 1989 surge o lbama (Lei 7737/89), como uma fusiio da SEMA, ffiDF, Sudepe 
(Superintendencia de Desenvolvimento da Pesca) e Sudhavea (Superintendencia do 
Desenvolvimento da Borracha), passando a ter o papel de organismo ambiental de licenciamento e 
fiscaliza~ao. Dentre os objetivos do lbama destacam-se o controle e fiscaliza~ao ambiental nos 
ambitos regional e nacional, controle de substancias e residuos potencialmente perigosos, 
agrot6xicos, e interven~o quando se identificar impacto ambiental significative [34]. 

Em 1992 (Lei 8490/92), nos auspicios da reuniiio do Rio, e criado o Ministerio do Meio Ambiente 
e Amazonia Legal, com atribui~5es que incluemjormular e executar a politica nacional do meio 

ambiente, mantendo em sua estrutura o Conama. 

De 1992 aos dias de hoje a estrutura e os atores em nivel nacional permanecem os mesmos. 0 
Conarna, subordinado ao MMA, continua editando suas Resolu~5es de cariiter mais tecnico do 
que politico, o lbama edita Portarias regulamentando estas Resolu~5es, dispondo sobre outros 
assuntos, e procurando curnprir os objetivos antes descritos. Os 6rgiios estaduais deveriam exercer 
urn papel importante em regulamenta~ao e fiscaliza~o, o que de fato s6 acontece em 
pouquissimos estados. 

3.3 - Instrumentos reguladores na esfera federal [36, 43] 

3.3.1 - Constitui~lio da Republica Federativa do Brasil 

Ao se analisar a questiio ambiental dentro da Constitui~ao de 1988, a conclusiio e que houve urn 
significative avan~o. Nota-se, em prirneira aniilise, a separa~ao de urn capitulo exclusivo para 
Meio Ambiente, dentro do Titulo VIII - Da Ordem Social. Tambem siio observadas men~5es a 
componente ambiental em outros titulos, conforme resume a Tabela 3. 
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Tabela 3 - QuestOes ambientais tratadas na Constitui~ Brasileira de 1988 

Destaque Assunto 

Titulo II, Capitulo I, Art. s•., item LXXIII Possibilidade de ayao popular para anular ato 

Jesivo ao meio ambiente (entre outros itens) 

Titulo II, Capitulo II, Art. 23 item VI Competencia comum da Unilio, Estados, Distrito 

Federal e Municipios de proteger o meio ambiente 

e combater a -•· · -o em qualquer de suas formas 

Titulo II, Capitulo II, Art. 24 itens VI e VIII Competencia do Estado legislar sabre conservaylio 

da natureza, defesa do solo e recursos naturais, 

proteyao do meio ambiente e controle da poluiylio, 

bern como a responsabilidade par dano ao meio 

ambiente 

Titulo IV, Capitulo IV, Seyao I, Art. 129 item Fun~lio do Ministerio PUblico em pro mover 

m inquerito e a~lio civil publica para prote~ao do 

meio arnbiente 

Titulo VII, Capitulo I, Art. 170 item VI A ordem economica tern por fun assegurar, 

tambt\m, a defesa do meio ambiente 

Titulo VIII, Capitulo II, Seylio II, Art 200 item Atribuiyao do sistema Unico de sailde em 
VIII colaborar na pro~ do meio ambiente 

Titulo VIII, Capitulo VI, Art. 225 Todos tern direito ao rneio ambiente 

ecologicarnente equilibrado, bern de uso comum 

do povo e essencial a sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder PUblico e a coletividade o 

dever de defende-lo e preserva-lo para as 

presentes e futuras geray()es. 

Dentre os itens de responsabilidade do poder 

publico, destaque para os itens IV ( exigir, na 

forma da le~ para instala~ao de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa 

degrada~ao do meio ambiente, estudo previa de 

impacto ambiental, a que se dara publicidade) e V 

(controlar a produ~lio, comercializayao e 0 

emprego de tecnicas, mt\todos e substiincias que 

comportem risco para a vida, a qualidade de vida e 

o meio ambiente) 

Tambt\m se estabelece no capitulo VI o advento de sany()es penais e administrativas aos 

causadores de a~oes lesivas ao meio ambiente, independentemente da obriga~ao de reparar os 

dattos causados. 
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Pode-se observar, atraves da arullise destes destaques, que a Politica Nacional do Meio Ambiente 
ganha agora urn respaldo constitucional, cabendo ao Estado a execuyao de atividades que viio 

desde a definiyao e os instrumentos desta politica, ate realizar arullises de impacto ambiental de 
grandes projetos. 

3.3.2 - Principais instrumentos reguladores na esfera federal 

Destacam-se, a seguir, a Politica Nacional de Meio Ambiente, e alguns dos principais documentos 
utilizados como instrumentos reguladores emitidos pelo Conama, enfatizando-se a Resoluyiio 
001/86, que dispoe sobre Avaliayao de Impactos Ambientais e sobre as diretrizes gerais para uso e 
implementayiio da Avaliayao de Impacto Ambiental. Tal arullise e feita em funyao do 

relacionamento direto desta Resoluyiio com urn procedirnento constante das normas ISO 14001 e 
14004, que aborda a questiio de significiincia de aspectos ambientais. 

3.3.2.1 - Politica Nacional do Meio Ambiente 

A Lei 6938 de 31/08/81, hoje regulamentada pelo Decreto 99274/90, define a Politica Nacional do 

Meio Ambiente, seus objetivos, seus 6rgiios (Conama como 6rgiio consultive e deliberative, e 
lbama como 6rgiio executor, 6rgiios seccionais nos estados e locals nos municipios) e suas 

atribuiyoes. Compete ao Conama, entre outras atribuiyoes, estabelecer (mediante proposta do 
lbama) normas e criterios para o licenciamento de atividades poluidoras a ser concedidos pelos 
Estados e supervisionados pelo Ibama, e estabelecer normas, criterios e padroes relativos ao 

controle e a manutenyiio da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos 

ambientais. 

Os instrumentos da Politica Nacional de Meio Ambiente tambem siio definidos como o 
estabelecimento de padroes de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, a avaliayiio de 
impactos ambientais, o licenciamento e revisiio de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, 

incentives a produyiiO e instalayiiO de equipamentos e a criayao OU absoryao de tecnologia 
voltados para a melhoria da qualidade ambiental, criayao de espayos territoriais especialmente 
protegidos, sistema nacional de informayoes sobre o meio ambiente, cadastros e relat6rios 

ambientais diversos. 

A regulamentayiio da politica nacional tambem institui o licenciamento ambiental pelo 6rgiio 
estadual competente ou pelo Ibama de atividades de construyao, instala9iio, ampliayao e 
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados 

efetiva e potencialmente polidores, bem como as capazes de causar degrada9iio ambiental. A 
fiscalizayiio posterior cabe ao lbama, 6rgiios estaduais e municipals onde aplicavel. 
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Este licenciamento ambiental, regulamentado, preve a execuyao de Estudos de Impacto 
Ambiental, envolvendo diagn6stico ambiental da area, a\X}es propostas/alternativas, e 
identificayao, aruilise e previsao de impactos significativos (positivos ou negativos) e a~oes 
mitigadoras. Este estudo de impacto deve fazer parte de urn Relat6rio de Impacto Ambiental 
(Rima), docurnento este que norteara as ana!ises e considera\X}es por parte dos 6rgiios ambientais 
estaduais e do Ibama. 

3.3.2.2 - Licenciamento Ambiental 

0 licenciamento ambiental previsto na esfera federal esta dividido em tres etapas. A primeira etapa 
e a Licen~ Previa, que e o docurnento que deve ser solicitado na fase preliminar do 
planejamento da atividade, contendo requisitos basicos a serem atendidos nas fases de localiza~iio, 
instalayao e operayao, observados os pianos rnunicipais, estaduais ou federais do uso do solo. 
Nesta fase, o 6rgiio licenciador ern con junto corn a ernpresa a ser licenciada elabora o Terrno de 
Referenda para a realizayao do EIA!Rima, analisa o docurnento produzido, vistoria o local do 
empreendirnento e prornove a audiencia publica. 

Ern seguida, o proximo docurnento e a Licen~a de lnstala~ao, que deve ser solicitada antes da 
implernenta~iio do ernpreendimento, de acordo corn as especifica\X}es contidas no projeto 
aprovado. Este docurnento autoriza o inicio da implantayao. Nesta fase, o 6rgiio licenciador 
analisa os docurnentos solicitados no licenciamento previo (projeto, programas ambientais, pianos 
de rnonitoramento e controle, entre outros). 

A Licen~a de Opera,:ao e o docurnento a ser solicitado antes da operayao do ernpreendirnento, 
que autoriza, ap6s as verifica~5es necessarias, o inicio das atividades licenciadas, de acordo corn o 
previsto nas etapas anteriores. Nesta fase o 6rgiio ambiental analisa os docurnentos solicitados na 
etapa de licenciamento de instalayao, e vistoria as instala\X}es e equipamentos de controle 
ambiental. A concessiio desta licen~a implica no cornpromisso ern manter o funcionamento dos 
equipamentos de controle de polui~o, bern como rnanutenyao dos programas de rnonitoramento e 
controle propostos em docurnentos anteriores. 

3.3.2.3- EIA!Rima- Resolu,:ao Conama 001/86 

Esta Resolu~iio pode ser considerada urn marco na politica ambiental brasileira, posto que traz 
como regulamentayao urn processo consagrado nurna serie de paises. Trata-se de urn estudo que 
tern por objetivo prever, antes da implernenta~iio de urn ernpreendirnento, quais suas interfaces 
corn o rneio ambiente, sua localiza~iio geografica, alternativas tecnol6gicas existentes, seus 
impactos relevantes no projeto, implernentayao e opera~iio da unidade, niveis de relevancias, 
limites geograficos destes impactos, a~5es que poderiio ser tornadas para minirnizar estes 
impactos, controles a serern adotados e tecnologias a serern utilizadas. 0 resultado pode ser 
chamado de planejamento e programa de gestiio ambiental ern torno de urn objeto, ou seja, o 
ernpreendirnento a ser licenciado. 
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Tal documento considera impacto ambiental como altercu;iio de propriedades fisicas, quimicas e 

bio/6gicas do meio ambiente ccmsada por qualquer forma de materia ou energia resultante da 

atividade humana que qfete direta ou indiretamente: 

• Saltde, seguran~a e bem estar da popula~iio 

• Atividades sociais e econ6micas 

• Condi~aes esteticas e sanitilrias do meio ambiente 

• Qualidade dos recursos ambientais 

0 Estudo de Impacto Ambiental (EIA), e conseqiiente Relat6rio de lmpacto Ambiental (Rima), 

sao exigidos para a implementa~o de uma serie de atividades descritas no Arrigo 1° desta 
Resolu~o, como ferrovias, portos, aeroportos, oleodutos, linhas de transmissao de energia 
eletrica, extrayao mineral, extrayao de combustive! explor~o de madeira, distritos industriais, ou 
unidades de disposi~o de residuos perigosos. Deve abranger t6picos como a descriyao do 
empreendimento e das alternativas tecnol6gicas e locacionais, diagn6stico da area de influencia do 
projeto (meio fisico, biol6gico e socioeconomico ), a.na!ise dos impactos ambientais do projeto e 
suas alternativas, defini~o de medidas mitigadoras dos impactos negativos e elaborayii.o de 
programas de acompanhamento e monitoramento. Analisam-se tanto efeitos internos na area de 
propriedade do empreendedor como efeitos extemos nas areas que circunvizinham o mesmo, 
podendo ainda para condiyoes especificas, abranger regioes rnaiores de impacto. Este estudo 
tambem pode analisar questoes ambientais sob viuios prismas, desde o do empreendedor, 
passando pelo 6rgao ambiental e certamente envolvendo as comunidades que cercam o 
empreendimento. 

0 Relat6rio de lmpacto Ambiental deve ser urn documento mais objetivo, escrito de maneira que 
possa ser entendido pela sociedade como urn todo, devendo conter os objetivos e justificativas do 
projeto, a descri~o do projeto, seus provaveis impactos ambientais, suas alternativas tecnol6gicas 
e locacionais e o efeito esperado das medidas mitigadoras, a sintese dos resultados dos estudos de 
diagn6stico ambiental, a caracteriza~o da qualidade ambiental futura da area de influencia, o 
programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos e, finalmente, a recomendayao 
quanto a alternativa mais favoravel. 

3.3.2.4 - Outras Resolu~oes do Conama 

Na Tabela 4 encontram-se as descriyoes de outras Reso!uyoes do Conama que especificam 
instrumentos reguladores ambientais. 
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Tabela 4 - Exemplos de Resoluy(ies do Conama que especificam instrumentos reguladores ambientais 

Resolu~ao Materia 

018/86 Institui o Proconve- Programa de Contro1e da Po1ui~ao do Ar por Veiculos Automotores, estabelecendo padroes 
de emissiio e de o de poluentes atmosfericos 

020/86 DispOe sobre classifiCI!I'i!o das 8guas doces, salobras e salinas do territorio nacional, fomecendo padriies de 

qualidade para as diferentes classes de 8guas, e padrOes de emissao para efluentes de qnalquer fonte poluidora. 

Tam bern define criterios de balneabilidade. 

009/87 DispOe sobre a ~ao de audiencias publicas referidas na Resoltl\'ao 001/86, para apresen~o e aruilise do 

Rima. Esta audiencia e coudi~o mandatoria para a emissao de licen~s ambientais para atividades que 

necessitem de EIA!Rima. 

010187 DispOe sobre o licenciamento de obras da grande porte que causem danos a floresta ou ecossistemas existentes 

006/88 Dispile sobre licenciamento de atividades industriais, g~iio e coutrole de residues, fazendo referencia lis 

nonnas NHR 10004 (Residues SO!idos- ClassifiCI!I'i!o), NHR 10005 (Teste de Lixivi~o) e NHR 10006 ('Iesie 

de Solu~o) para classifi~ao dos residues s6lidos em inertes ( classe IT!), nilo-inertes ( classe li) e perigosos 

( classe I), enfutizando a sistenuitics de obten~o de aprov~i!o do orgilo ambiental competente para disposi91io de 

residuos s6lidos 

005/89 Institui o Pronar - Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar, que sera responsavel pela defini9i!o de 

de analidade e de emissao oora oolnentes atmosfericos em fontes ooluidaras 

001/90 Dispile sobre a emissao de ruidos em decorrencia de atividades industrials, entre outras, fazendo referencia a 
NBR 10152 (A~ do ruido em areas babitadas), que estabelece padriies de emissiio de niveis de pressi!o 
sonora. 

003/90 Dispile sobre a amplia~o do monitoramento e controle dos poluentes atmosfericos, estabelecendo padrOes de 
quaj;,dade do ar, e definindo coudi<;Oes de alen\:ao, alerta e emergencia em fun~o destes pariimetros 

008/90 Estabelece limites nuiximos de emissao de poluentes atmosfericos em fontes fixas de polui9i!o 

002/91 Vispile sobre as csrgas deterioradas, coutaminadas, fora de especifi~iio ou abandonadas deveriio ser tratadas 

como fontes ootenciais de risco oora o meio ambiente ate manifesiaeiio do Orgao de Meio Ambiente competente 

008/91 Veda a entrada no Pais de materiais residuals destinados it disposi9i!o finale incin~iio no Brasil 

005/93 Dispiie sobre a desiinayiio final de residues s61idos de serviyos de sallde, portos e aeroportos, objetivando 

preservar a saUde publics e a qualidade do meio ambiente. Define processo para se qualificsr e dispor tun 

residuo gerado em uma destas atividades, e node ser intenlretado oora outros tipos de residue industrial 

009/93 Dispiie sobre gerenciamento e reciclagem de oleo lnbrificsnte, estabelecendo OS papeis de csda ator e OS 

s a serem seguidos para um tratamento ambientalmente responsilvel 

019/94 Autoriza, em csritter de excepcionalidade, a expo~ de residues perigosos coutendo bifeuilas policloradas -

PCBs, sob todas as formas em aue se aoresentem 

020/94 Institui o Selo Ruido para aparelhos eletrodomesticos nacionais e tmportados. Este vern a ser o primeiro selo de 

cono~o ambiental a ser adotado no Brasil, delegando ao lmnetro (Institute Nacional de Metrologia, 
N · iio e Qua!idade industrial) o papel de oromover a organizaciio e imolementacao deste selo 

037/94 Db-pOe sobre o conlrole do movimenlo fronteiri«;o de residuos perigosos, estabela:endo o que pode e o que ruio 

~ ser importado ou o, bem como os processes para aut · - destes · entos 

013/95 DispOe sobre o csdastramento de empresas que prodllZaiil, importem, ex:portem, comercializem ou utilizem 

substancias one destroem a csmada de ozouio em ouantidade superior a uma tonelada annal 

002/96 Detennina que para o licenciamento de atividades de relevante impacto ambieutal, teriio como tun dos requisites, 

a implan~o de uma Unidade de Conse:rvayao, a tim de minimizar os danos ambientais causados pe1a 

destruiciio de florestas e outros ecossistemas 

023/96 Estabelece criterios para ~iio/exportayiio de residues s6lidos, estabeleceudo aiuda a classifica~ilo desses 

residuos 

229/97 Prorroga, are 1• de janeiro de 1999, o prazo estabelecido no inciso II do art. 4• da Resoltl\'l!o Conama 13/95, a 
partir do qual ficam proibidos, em todo o Territ6rio Nacional, todos os usos como solventes das Substancias 

Controladas constantes dos Aaexos A e B do Protocolo de Montreal, em novos sistemas, equipamentos e 

orodutos, nacionais ou im 

235/98 Altera a tabela de c6digos de residues da Resoluyilo Conama 023/96 

257/99 Publicsda em 2217/99, estabelece criterios para a obrigatoriedade de retorno de pilhas e batcrias. Os fabricsntes 

devem adotar procedimentos de reu~o, reciclagem, tratamento ou disposi~o final ambientalmeute 

adequada Define, tambem, as restriciies oora comercio e · ao a oartir de 2000. 
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A Resoluyao Conama 237/97, que dispoe sobre o licenciamento ambiental, altera tambem alguns 

artigos da Resoluyao 001/86. Este docurnento eo primeiro que menciona beneficios e incentives 

para a implementayiio de prograrnas voluntl\rios de gestao ambiental. Os principais aspectos nesta 

Resoluyao sao: 

• A necessidade de revisao dos procedimentos e critenos utilizados no licenciamento ambiental, 

de forma a efetivar a utilizayao do sistema de licenciamento como instrumento de gestao 

ambiental, instituido pela Politica Nacional do Meio Ambiente. 

• A necessidade de se incorporar ao sistema de licenciamento ambiental os instrumentos de 

gestao ambiental, visando o desenvolvimento sustentavel e a melhoria continua. 

• Manteve-se o processo de licenciamento ambiental de empreendimentos efetiva ou 

potencialmente poluidores ja consagrado legalmente (EIAs, 3 niveis de licenyas, audiencias 

publicas, etc.). 

• Ibama licencia empreendimentos com impacto ambiental de ambito internacional, nacional, 

interestadual ou mesmo regional. 

• 0 Ibarna poderil delegar aos Estados o licenciamento de atividades de ambito regional, na 

jurisdiyao de cada Estado. 

• 0 licenciamento ambiental pode ser feito tambem na esfera municipal quando o 

empreendimento for de carater legal ou quando houver delegayao por parte do Estado atraves 

de urn instrumento legal. 

• 0 licenciamento ambiental sera feito em urn Unico nivel de competencia, podendo ser federal, 

estadual ou municipal. 

• 0 6rgao ambiental competente definira se necessilrio, procedimentos especificos para as 

licenyas ambientais em funyao das peculiaridades de diferentes projetos, como processos 

simplificados para atividades de pequeno potencial de impacto, que deverao ser aprovados 

pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente pelo conjunto de empreendimentos ou 

atividades. 

• Deverao ser estabelecidos criterios para agilizar e simplificar os procedimentos de 

licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos que implementem pianos e 

prograrnas voluntilrios de gestao ambiental, visando a melhoria continua e o aprimoramento do 

desempenho ambiental. 

• 0 prazo de validade da licenya previa devera seguir o cronograma do projeto, com prazo 

milx:imo de 5 anos. 0 prazo de validade da licen9a de instalayao nao pode exceder a seis anos, e 

o prazo da licen9a de opera9ao pode variar de quatro a dez anos. As licenyas previa e de 

instalayao poderao ter seus prazos prorrogados. 
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• A avaliayiio de desempenho ambiental do empreendimento toma-se fator determinante para o 

aumento ou diminuiyiio do prazo de validade da licenya de operayiio, quando de sua renovayiio. 

• Suspendem as licenyas a violayiio ou inadequayiio de condicionantes ou normas legais, omissiio 

ou falsa declarayiio de informayoes relevantes e verificayiio de graves riscos ambientais e de 

sal:tde. 

• Deveriio ser implementados nos municipios os Conselhos de Meio Ambiente com carater 

deliberative e participayiio social e de tecrucos. 

3.3.2.5 - Lei 9605/98 - Lei de Crimes Ambientais 

0 Brasil deu mais urn importante passo na direyiio do desenvolvimento sustentitvel com a ediyiio 

da Lei Federal 9.605/98, de Crimes Ambientais. Condutas ambientalmente irregulares passaram a 

ser definidas como criminais, levando a intensificayiio dos esforyos para a regularizayiio. 

Para entendimento da polemica agora instalada e relevante citar o artigo 60 da nova Lei, que 

tipifica como "crime ambiental", dentre outras condutas, a instalayiio e funcionamento de esta

belecimentos, obras ou serviyos potencialmente poluidores, sem as devidas licenyas dos 6rgiios 

ambientais competentes. 

Com sua entrada em vigor, passaram a situar-se no campo da transgressiio penal: segmentos de 

plantas industriais ou industrias inteiras que niio haviam solicitado licenya de instalayiio; que 

haviam solicitado e obtido Licenya de Instalayiio, mas que estavam ainda cumprindo exigencias 

tecnicas para obter Licenya de Funcionamento; estay(ies de tratamento de esgoto, estradas e 

conjuntos habitacionais construidos durante o Iongo periodo em que os 6rgiios ambientais 

estiveram sem forya suficiente para enquadni-los; sistemas de coleta e tratamento de lixo urbano 

da grande maioria dos municipios, que certamente niio atendem a padroes tecnicos, alem de outros 

transgressores. Prevalecendo este entendimento, os referidos empreendimentos deveriam paralisar 

imediatamente suas atividades ate a obtenyiio das necessilrias licenyas. 

Uma analise mais detalhada do texto da Lei permite observar uma relayiio de aspectos legais a 

serem seguidos pelas empresas, conforme resumido na Tabela 5. 
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Tabela 5- Crimes da Lei 9605/98 que podem ser imputados as empresas em geral 

Artigo Crimes ambientais 

2". Comete crime quem assim o fizer, ou quem souber de conduta criminosa e deixar de 
impedir (diretores de empresa, audit ores 6rgiios ambientais, entre outros) 

54 Causar polui~o de qualquer natureza em niveis tais que resultem ou possam resultar em 
danos a saude humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destrui~o 

significativa da flora. Sao condiy()es agravantes polui~o atmosferica grave, polui~o 
hidrica que obrigue suspensiio de abastecimento, ou lan~ento de residuos s6lidos, 
liquidos, gasosos, oleosos e com niveis de contaminantes em desacordo com as 
exigencias estabelecidas em leis ou regulamentos 

56 Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fomecer, armazenar, 
guardar, ter em deposito ou usar produto ou substancia toxica, perigosa ou nociva a 
saude humana, ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigencias estabelecidas em 
leis ou nos seus regulamentos 

60 Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do territ6rio 
nacional, estabelecimentos, obras ou serviyos potencialmente poluidores, sem licenya ou 

autorizayiio dos 6rgiios ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e 
regulamentares pertinentes 

66 Fazer o funciornirio publico afirmayiio falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar 

informac;oes ou dados tecnico-cienti:ficos em procedimentos de autorizaylio ou de 
licenciamento ambiental 

67 Conceder o funciomirio publico licenc;a, autorizayiio ou permissiio em desacordo com as 
normas ambientais, para as atividades, obras ou servic;os cuja realizac;ao depende de ato 
autorizativo do Poder PUblico 

69 Obstar ou dificultar a ac;ao fiscalizadora do Poder PUblico no trato de quest5es 
ambientais 

70 Considera-se infrac;ao administrativa ambiental toda ayiio ou omissiio que viole as regras 

juridicas de uso, gozo, promocao, proteyiio, e recuperac;ao do meio ambiente 

Traduzindo os conceitos encontrados nos artigos acima e no corpo da lei, destacam-se os 

seguintes avanc;os no arcabouc;o legal brasileiro: 

• Inclusao do conceito de responsabilidade penal da pessoa juridica em crimes ambientais, alem 
da ja existente responsabilidade penal da pessoa fisica quando esta agir em interesse proprio, o 

que niio foi revogado 

• Introduyiio do conceito de prevenyiio, reprimindo se possivel antes de causar ou agravar o dano 

(Art. 54) 

• Co-responsabilidade dos 6rgiios ambientais em crimes ambientais cometidos (arts. 67 e 68), e 
cumplicidade em caso de niio-autuac;ao por quaisquer violay()es (art. z•.) 
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• Divisao de crimes em culposos e dolosos, sendo que anteriormente somente os crimes dolosos 
eram punidos 

• Adequayao das penas, incluindo-se a privayao do direito a liberdade 

• Enfase reparat6ria, com claro espirito de preservayiio e recuperayiio do meio ambiente 

• Legitima as sanyi'ies administrativas, como as multas dos 6rgaos ambientais, que agora passam 
a encontrar amparo legal 

3.3.2.6- Medida Provisoria serie 1710/98 

A Medida Provis6ria 1710 foi editada em 7 de agosto de 1998, e foi va.Iida ate o final deste 
mesmo ano. Por meio deJa, definiram-se condiyoes para se firmar termos de compromisso (com 

forya de titulo executivo extrajudicial) entre os 6rgaos ambientais e pessoas fisicas ou juridicas 
responsaveis por empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores, visando descrever ayi'ies 

e prazos (de noventa dias a 3 anos, prorrogavel por igual periodo) para a correyao de suas 
atividades atraves de aquisiyao de equipamentos e implantayao de processos que evitem a 
poJuiyaO, levando a regularizayiio dos Jicenciamentos, atendimento de exigencias impostas pelas 

autoridades ambientais e outras pendencias legais em meio ambiente, revogando-se as sanyoes 
administrativas no periodo de vigencia do com.promisso. A nao assinatura do compromisso as 
lanya, ai sim, na condiyiio de ilegalidade, mesma condiyao existente com o nao cumprimento dos 

prazos e cronogramas acordados no Termo de Ajustamento de Conduta. 

Esta medida visa garantir OS meritos da Lei de Crimes Ambientais: tirar da clandestinidade 0 

universo de empreendimentos que niio atendem aos padr5es legais, aumentar imensamente a 
responsabilidade dos 6rgaos ambientais, dar objetividade a ayiio desses 6rgaos e criar a 

possibilidade de compromissos para o equacionamento e a soluyao dos passivos ambientais. 

Resta apenas saber se existini a sensibilidade de se adequar os prazos caso a caso em funyiio da 

complexidade e investimento necessitrios para a soluyiio de eventuais problemas, ou se 
simplesmente sera aplicado o prazo de cinco anos para todo e qualquer Termo de Ajustamento de 
Conduta. Operar uma atividade industrial sem licenciamento, mas de modo ambientalmente 

responsavel e urn delito que pode ser resolvido simplesmente com urn processo de licenciamento 

ambiental em poucos meses; todavia, realizar ayoes de remediayao em grandes areas de subsolo 
contaminado pode custar alguns milhoes de reais, o que inviabiliza prazos de ajustamento tao 
pequenos. Vale dizer que em Sao Paulo, segundo inforrnayoes da Cetesb, cerca de 80% destes 
termos devem ter urn prazo maximo de seis meses. 
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3.4 - lnstrumentos de Politica Ambiental em Sao Paulo 

3.4.1 - Historico 

Pode-se situar o inicio efetivo da abordagem das questoes ambientais em Sao Paulo em 1968, com 

a criayao do FESB (Fundo Estadual de Saneamento Basico) para promover programas de infra

estrutura sanitaria (abastecimento de agua e coleta de esgotos). Neste mesmo ano, cria-se o 
Centro Tecnologico de Saneamento Basico (Cetesb), para ser o brayo tecnico-cientifico do Fesb. 
Ate os dias de hoje, a Cetesb ainda mudou de nome mais tres vezes, ate chegar em Companhia de 
Tecnologia e Saneamento Ambiental, em 1976 [15]. 

Em 1969, o Fesb, agora Fomento e niio mais Fundo, recebe como objetivo o controle da poluiyiio 

dos recursos hidricos, alem de manter seus objetivos anteriores relativos a obras de saneamento 
basico. Em 1970, esta autarquia recebe atribuiy<ies no campo de classificayiio e fiscalizayiio de 
residuos e efluentes. Em 1973, as atribuiy(ies de fiscalizayiio do Fesb siio transferidas para a 

Cetesb, que passa a ser o orgiio responsavel pelo controle da qualidade das aguas e efluentes, sem 
deixar de ser urn centro de referencia em tecnologia sanitaria. Atribui9oes relativas a fiscalizayiio e 
controle de polui9iio atmosferica, do solo e das aguas siio transferidas a Cetesb em 197 5, 

permanecendo as fun9oes de centro de referencia analitica e de tecnologia sanitaria. Neste 
momento, a Cetesb tambem recebe as atribui9oes de estudar e propor normas de proteyiio ao meio 

ambiente. 

Em 1976 e promulgada a Lei 997, que dispoe sobre a instituiyiio do Sistema de Preven9iio e 

Controle de Polui9iio do Meio Ambiente no estado, estabelecendo suas diretrizes basicas e 
definindo os pariimetros dos instrumentos da Politica Ambiental no estado. Os principais itens 
relevantes desta Lei, em vigencia ate os dias de hoje, podem ser resumidos em cinco frases: 

• Elabora urn conceito de poluiyiio do meio ambiente, e de fontes poluidoras 

• Estabelece obrigatoriedade de Iicenyas de instala9iio e funcionamento para construyiio, 
ampliayiio e reforma de fontes poluidoras ( atividade industrial preferencialmente) 

• Confere penalidades por infra9oes a lei, em fun9iio da gravidade 

• Determina medidas de emergencia a fim de evitar eventos criticos ou impedir sua continuidade 
em casos de grave risco para vidas ou recursos humanos e economicos 

• Direciona para a regulamentayiio de padroes de qualidade do meio ambiente, padroes de 
emissiio e padroes de condicionamento e projeto 

Com o advento desta Lei surgiram ao Iongo do tempo urna serie de Decretos regulamentando 
atividades especificas, que ainda estiio em validade nos dias de hoje. Urna rela9iio de alguns destes 

instrurnentos, corn destaque para o Decreto 8468/76, e apresentada a seguir. 
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3.4.2 - Instrumentos reguladores vigentes 

0 primeiro instrumento legal estadual a ser destacado e a Constitui~o Estadual, que versa sobre 
o Meio Ambiente em 14 artigos, do 191 ao 204, e os principais temas relacionados ao escopo 
deste instrumento sao: 

• Somente serao admitidos os empreendimentos se houver resguardo das condi~5es do meio 

ambiente 

• 0 licenciamento ambiental segue criterios, normas e padroes estabelecidos pelo Poder PUblico 

• Licenciamento ambiental, renovavel na forma da lei, deve ser precedido de EPIA/Rima, com 
realiza(:!o de audiencias publicas 

• 0 Estado deve controlar e fiscalizar produ(:!o, manuseio e transporte de substiincias e 
processos que impliquem em risco ao meio ambiente, incluindo riscos ocupacionais 

• 0 Estado deve realizar auditorias nos sistemas de controle de polui(:!o e em atividades 
potencialmente poluidoras 

• Cabe ao Estado promover medidas judiciais e administrativas de responsabiliza~iio dos 
causadores de polui~ao ou de degr~o ambiental 

• 0 Estado e responsilvel por controlar e fiscalizar empreendimentos que possam causar 
degrada~ao do meio ambiente, adotando medidas preventivas ou corretivas e aplicando as 

san~es administrativas 

• Atividades lesivas ao meio ambiente serao passiveis de san~oes penais e administrativas, 
podendo chegar a interdi(:!o da atividade, independente da obrig~ao de repara~ dos danos 

causados 

Alem da Constitui(:!o, e desde a promulga~ao da Lei 997 e sua regulamenta~ao, uma sene de 
outros documentos relevantes a aplica(:!o da politica ambiental no estado foram editados, com 
destaque para apresentados a seguir [15, 36]. 

3.4.2.1- Decreto 8468 de 8/9n6 

Este Decreto, de 172 artigos e anexos, regulamenta a Lei 997 e vern a se tornar o conjunto de 
instrumentos reguladores mais utilizado no Estado de Sao Paulo pelo 6rgao ambiental, em fun(:!o 
de condensar todos os padroes estaduais em urn unico documento. Os assuntos detalhados por 
este documento sao, fundamentalmente: 
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• Prot~o ao meio ambiente: define o sistema de preven~o e controle do meio ambiente, e as 
competencias da Cetesb 

• Polui~ao das ilguas: classifica~ao das aguas, padroes de qualidade para as diferentes classes, e 
padroes de emissao para lan~amentos em cursos d'agua e para lan~entos em redes de 
esgotos 

• Polui~ao do ar: normas para utiliza~o e preserva~o do ar, regioes de controle da qualidade do 
ar e exigencias gerais, padroes de qualidade, padroes de emissao de fontes estacionilrias, 
padr5es de condicionamento e de projeto, plano de emergencia para eventos criticos 

• Polui~ao do solo 

• Licen~s e registros: fontes de polui~ao, licen~as de instal~o, licen~as de funcionamento, 
definindo-se os criterios para licenciamento em fun~o dos c6digos do ffiGE 

• Fiscalizayao e sanyoes: in:frayoes e penalidades, procedimentos administrativos, recolhimento 
demultas 

3.4.2.2 - Termos de ajustamento de conduta ambiental 

Os termos de ajustamento de conduta ambiental sao uma ferramenta de gestiio ambiental que visa 
viabilizar ayoes de preven~o ou remedia¢o de danos ambientais. Em Sao Paulo, sao definidos 
pelos seguintes instrumentos legais: 

a) Resolu~ao SMA 5, de 07/01/97- Esta Resolu~o baseada na Constituiyao federal e estadual, 
institui o compromisso de ajustamento de conduta ambiental no Estado, objetivando a 
recupera~ao do meio ambiente degradado, fixando-se obrigay(ies e condicionantes tecnicas a 
serem cumpridas pelo infrator de modo a cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar seus 
efeitos negativos sobre o meio ambiente, em prazos definidos. A nao execuyao do 
convencionado neste termo o remete as sany()es legais e administrativas cabiveis, como multa e 
possibilidade de interdi~ao da empresa. 

b) Resolu~ao SMA N" 66, de 18/08/98 - Esta outra, mais recente e ja baseada na Medida 
Provis6ria 1710/98, autoriza a celebrayao de termos de ajustamento de conduta neste 
documento. Nao cabem termos de ajustamento para atividades que possam causar risco a saude 
publica, quando o licenciamento ambiental seja tecnica ou judicialmente inviavel ou quando o 
processo dependa de outras licen~s precedentes as ambientais. 0 prazo milximo para a 
execu~o as medidas corretivas e de tres anos, e o nao cumprimento das condiy()es, salvo em 
forya maior, acarreta a interdi~o ou embargo do empreendimento. 
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3.4.2.3 - Outros documentos relevantes 

A Tabela 6 apresenta outros documentos relevantes ao se considerar instrumentos reguladores 
aplicaveis as empresas. 

T abela 6 - Alguns outros instrumentos reguladores vigentes no Estado de Sao Panlo 

Documento Materia 

Decreto 13806/80 Institui o Programa de Controle da Polui9lio Industrial (Procop ), destinado a apoiar a 
execu9lio de projetos relacionados a controle, preserva9lio e melhoria das condi~ do 
meio ambiente no Estado 

Decreto 24932/86 Institui o Sistema Estadnal do Meio Ambiente e cria a Secretaria do Estado do Meio 
Ambiente. Este sistema objetiva promover a preserva9Ao, melhoria e recupera9lio da 
qualidade ambiental, coordenar atividades ligadas a defesa do meio ambiente, e 
fomentar pesquisas e atividades educativas relacionadas. Cria tambem o Consema, 
com as mesmas atribui~ do Condema, a nivel estadnal, incluindo a proposi9lio de 

nonnas e padr6es esladuais de controle e manuten9lio da qualidade do meio ambienle, 
que sao os instrumcntos rcguladorcs 

Lei5597/87 Estabelece normas e diretrizes para o zoneamento industrial no estado, trazendo os 
conceitos de risco ambiental e impactos no meio urbano, satura9lio industrial e licenfill 
previa, QUe ate enti!o niio era prevista na lecislaciio estadna1 

Resolu~o SMA 1/90 DispCie sobre processo de apresenta9lio de EIA!Rima das atividades listadas para tal, 

nas bases da Resolucao 00 l/86 do Conama 

Lei 7663/91 Estabelece as diretrizes da Politica Estadnal de Recursos Hidricos 

Lei 9866/97 DispOe sobre diretrizes e normas para a prote9Ao e recupera9lio das bacias 
hidrognificas dos mananciais de interesse regional do Estado de Silo Paulo 

Decreto 32955/91 DispCie sobre a preserva9lio de aguas subterraneas no estado, fi.<caliza9lio e controle 
destes mananciais 

Decreto 41258/96 Regulamenta a Politica Estadnal de Recursos Hidricos e dispCie sobre seus criterios de 

ontorga e fi 0 

Port. DAEE 717/96 DispCie sobre a ontorga de concess6es, autoriza~ e penniss(!es para uso e deriva9lio 
de aguas, bern como lanfillmento de efluentes liquidos em cursos d'agua no Estado 

Lei 10311/99- Selo Lei publicada em 12/5/99, que institui o Selo Verde - de qualidade ambiental - a ser 

Verde conferido a estabelecimentos que execntem programas de prote9Ao e de preserva9lio 
ambiental. Este selo tern validade detertuioada, e sera administrado pela Cetesb. 

3.4.3 - Tendencias futuras 

3.4.3.1 - Revisao do Decreto 8468 

Existe hoje, para discussiio na sociedade, um documento-proposta para alterayao do Decreto 
8468, editado ha 21 anos (14]. Tal proposi~ao, versiio de 21110/96 circulada pela Cetesb, 
apresenta diversas altera~oes em rel~ao ao documento vigente. Conceitualmente, o documento 
niio muda seu formato nem seu objetivo, que e o de consolidar todos os instrumentos reguladores 
aplicaveis as atividades industriais, hem como regulamentar o licenciamento ambiental e a 
fiscaliza~ao no Estado de Sao Panlo. 
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Em seu conteudo, introduz objetivos relatives a parcerias com municipios no desenvolvimento de 
pianos diretores, bern como ter uma atividade mais proativa junto as industrias no sentido de 

realizar inspe¢es, auditorias de verifica~o de legislar;:iio, aprova~o de programas de 
monitoramento e controle de residuos liquidos, gasosos e s61idos. 

Revisa, ainda, os padroes de qualidade das ilguas nas diferentes classes, e os padroes de emissiio 

dos efluentes, definindo inclusive parametres de balneabilidade. Introduz o conceito de carga 
poluidora ( concentr~o versus vaziio, considerando-se os efeitos agudos da substancia poluidora, 

e define os criterios basicos para tratamento elou disposi~o do lodo gerado. 

Urn novo capitulo sobre ilguas subterraneas e apresentado, com as definir;:Oes aplicaveis e criterios 

basicos de fiscalizar;:io e monitoramento, aruilises de empreendimentos em areas de prot~o de 
mananciais subterraneos e criterios para disposi~o de residuos no solo. Este item niio esta 
presente no Decreto vigente. 

Introduz, ainda, os conceitos de padriio primario e padriio secundario de qualidade do ar. A 

avalia~o de poluir;:iio atmosferica, dentro das areas de atribuir;:iio da Cetesb, foi uma das que mais 
evoluiu nestes 20 anos. Em funr;:iio disso, houve uma revisiio completa nos padroes de qualidade, 
inclusive com introdu~o de novos agentes a serem monitorados. Quanto aos parametres de 

emissiio, alem dos existentes para fontes fixas, revistos, foram definidos padroes de emissiio para 
fontes m6veis, como veiculos automotores. Manteve-se uma ~o para padroes de 
condicionamento e projeto, tambem revistos. 0 plano de emergencia para epis6dios criticos 

tambem foi totalmente revisto, com introdur;:iio de novos valores e novas niveis de qualidade. 

A questiio de ruidos, vibrar;:oes e outras formas de energia passa a ter padroes de emissiio 

especificos em funr;:iio da ocupa~o existente. 

Estende-se, ainda, a lista de atividades passiveis de licenciamento ambiental, e enfatiza-se a 
dependencia deste licenciamento para a expedir;:iio de licenyas e alvaras municipais de qualquer 

tipo. Definem-se prazos para emissiio ou negar;:iio da Licenr;:a de Instalar;:iio, bern como que tipo de 
informa~o ela devera conter, tambem trazendo o conceito de prazo de validade da licenya de 
funcionamento em funr;:iio da complexidade da atividade. Obriga-se o licenciamento para 
empreendimentos relacionados a parcelamento do solo. 

0 item de poluir;:iio do solo, pouco detalhado no decreta vigente, e agora muito detalhado nesta 

nova proposta. Certamente, para poluir;:iio do solo e gestiio de residuos s6lidos a contribui~o se 
deu da forma mais efetiva, consolidando instrur;:oes anteriormente existentes de maneira separada, 
fundamentando conceitos utilizados a nivel nacional, e esclarecendo de maneira satisfat6ria urn 

item antes em aberto na legisla~o estadual. Definem-se residuos de maneira semelhante a ABNT, 
definem-se claramente as responsabilidades pela gerar;:iio e disposi~o de residuos s6lidos, os 

processos para disposi~o responsavel destes residuos no estado de Sao Paulo ou fora dele, 
praticas e processes de gerenciamento e inventario de residuos, exigencias tecnicas aos geradores, 

transportadores e unidades receptoras, atividades de reciclagem, importar;:iio e exporta~o de 
residuos, remediar;:iio de areas contarninadas. 
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Revisa-se fiscaliza~o e sany(ies, esclarecendo a aviio da Cetesb neste sentido. Os conceitos de 
infravoes tambem sao revistos, como aviio ou omissao, voluntaria ou involuntaria. Aparece o 
conceito de circunstancias atenuantes, e mudam-se as penalidades hoje praticadas. 

A analise deste documento permite concluir que ha uma evolu~o muito grande niio somente em 
termos de atualizayao dos padroes como tambem na introduviio de novos itens que permitem o 
esclarecimento de questoes ate entao de entendimento difuso. Conceitos mais modemos 
relacionados a gestao ambiental, preven~o a polui~o e parceria entre 6rgiio ambiental e atividade 
industrial permeiam esta proposta. Do ponto de vista empresarial, esta proposta apresenta seu 
maior beneficio no sentido de consolidar, de maneira mais estruturada, os instrumentos 
reguladores apliciveis, que poderao ser inclusive utilizados como indicadores ambientais 
operacionais ( ou ate mesmo de gestiio) na implementa~o dos sistemas de gestiio ambiental 
baseados em normas intemacionais. Todavia, conceitos relativos a estes sistemas niio aparecem 
nesta proposta, provavelmente em fun~o de sua data. 

3.4.3.2 - Politica Estadual de Residuos Solidos 

Urn outro documento proposto para discussiio e o texto publicado pela Resolu~ao SMA 29, de 

27103/98, que divulga o anteprojeto de lei que institui a Politica Estadual de Residuos S6lidos, que 
inova conceitos diretamente relacionados com aspectos da serie ISO 14000, Iistados a seguir: 

• Da incentivo a adovlio de sistemas de gestlio ambiental, auditorias ambientais e a certificas:ao 
ambiental de produtos e servis:os 

• Sugere a ado~o de rotulagem e autodeclaray(ies ambientais que levem em conta analise de 
ciclo de vida e que possam ser comprovadas 

• Direciona o uso de ferramentas como indicadores ambientais, avaliaylio de impactos dos 
produtos e processos produtivos, licenciamento e fiscaliza~o 

• Incentiva o estabelecimento de programas e metas ambientais e a pratica de divulgaylio, por 
meio de relat6rios ambientais 

• Atividades potencialmente poluidoras devem contemplar quando de seu Iicenciamento praticas 
de minimizavlio, reuso, reciclagem e altemativas responsaveis de disposi~o final de residuos. 

• Os geradores de residuos s6lidos industriais serao responsaveis pela preven~o e pelos danos 
ambientais causados por geravlio, manejo, acondicionamento, armazenamento, coleta, 
tratamento e disposi~o final dos residuos, incluindo passivo ambiental e recupera~o das areas 

contaminadas. 
• 0 transporte e regulamentado, sendo o gerador tambem responsavel em caso de acidentes, 

devendo comunica-los imediatamente ap6s o ocorrido, e fornecer todas as informay(ies 
necessarias 

• As empresas que gerem residuos devem possuir urn plano de gerenciamento a ser aprovado 
pelo 6rgao ambiental competente 

• Alternativas para residuos industrials como adubo, fonte de energia, materia-prima, deverao ser 
aprovados pelo 6rgiio ambiental 
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• Pilhas, lampadas e baterias deverao ser sempre removiveis, e a destruiylio temnca devera seguir 

processos utilizados para residuos perigosos. Os fabricantes destes itens ( ou de produtos que 
os contenham) sao responsaveis pelo seu recolhimento, descontarninayao e destinaylio final. 
Fabricantes de pneus, oleos de corte e fluidos, gases isolantes tambem se enquadram neste 

criterio. 

• Produtos potencialrnente nocivos devem ter rotulo inforrnando seus irnpactos ambientais e 
riscos a sailde, bern como riscos da incorreta disposiyao final. 

• F avorece a concesslio de incentives fiscais a processos de minimizaylio, reuso e reciclagem, 
bern como tecnologias Iirnpas e fabricayiio de produtos mais duraveis, reciclaveis e atoxicos. 

• As fontes geradoras de residuos consideradas prioritarias, estao obrigadas a divulgar relatorio 
anual de uso, processamento e emisslio de substancias agressivas ao meio ambiente na forma 
fixada em regulamento. 

• Institui o conceito de circunstancias agravantes e atenuantes. 

• Admite a possibilidade de termo de ajustamento de conduta 

3.4.3.3 - Outras tendencias 

Alem destes documentos, outros conceitos estao sendo discutidos e deverao aparecer nos 
documentos legais estaduais em futuro proximo, como a cobranya pelo uso da agua atraves da 
regulamentayao do conceito de poluidor-pagador, incentives a auditorias ambientais voluntarias, 

irnplementaylio de sistemas de gestao ambiental em empresas de administrayao publica e a 
sirnplificaylio de processos de licenciamento ambiental para empresas com sistemas de gestao 
ambiental irnplementados e auditorias ambientais comunicadas aos orgaos competentes, seguindo 

conceito ja indicado na esfera federal pela Resoluylio Conama 237/97. 

Tambem se entende que - em funyao destes docurnentos ja estarem sendo circulados entre 

diversos segmentos da sociedade - existe urn compromisso da Cetesb e da Secretaria do Meio 
Ambiente com seu conteudo e com os novos conceitos introduzidos. Isto mostra, sem duvida 

alguma, urn grande avanyo na filosofia de trabalho destes 6rgaos ambientais que tendem a deixar 
de assumir urn papel reativo, onde atua somente fiscalizando e penalizando infratores de acordo 
com urn cronograma preestabelecido, ou atraves de reclamay<ies ou queixas da sociedade civil e, 
em casos extremos, na remediayao de acidentes ou vazamentos ambientais. 

Hoje eles tendem a atuar como urn parceiro da atividade industrial, revendo compromissos, 

propondo pianos de monitoramento e medidas de controle, acompanhando irnplementaylio de 

tecnologias e compartilhando conhecimento. Esta postura, pratica hoje existente em algumas 
regionais e algumas diretorias, e comum hil algum tempo em paises do hemisferio norte, como 
Estados Unidos e Canada. 0 que se deve ter em mente e que urn eventual espirito de parceria e 
cooperayao nao dirninui em absolutamente nada o papel de organismo de fiscalizaylio e controle, 

cabendo a ela atuar como tal quando necessario. 

27 



Urn outro aspecto extremamente relevante e complexo ao se legislar sobre meio ambiente e o 

periodo de transi~o entre a norma posta e seu efetivo cumprimento. Nao se acaba com a polui~o 
por Lei ou por Decreto. 0 born senso e a realidade dos fatos esta apontando a necessidade de 
tempo para que os conceitos se fundamentem. 

Como exemplo, o programa de melhoria das condi~es ambientais de Cubatao nao aconteceu da 
noite para o dia. Levou anos. Esta hoje sendo objeto de completa revisao e aprofundamento dos 

compromissos. Sem duvida., teria sido cumprido de forma mais rigorosa se, por exemplo, a Lei de 
Crimes Ambientais ja estivesse em vigor a epoca., dotando o Poder Executivo de forte poder de 

persuasao e a sociedade de forte instrumento de supervisao. Portanto, e 16gico entender que a 
questao ambiental, pela sua complexidade e pelas interfaces economicas e sociais existentes, nao 
comporta solu~es imediatas. 

Nao basta editar leis e colocar fiscais em campo fechando empreendimentos com base na ausencia 
de uma licenya. Esse criterio coloca no mesmo nivel empresas que, mesmo nao tendo Iicenyas, nao 
poluem (seu crime e de carater administrativo) e aquelas que, nao tendo a licen~a., poluem e, por 

isso, nao obterao a licenya antes de corrigir procedimentos, implantar equipamentos, mudar 
processos produtivos e eventualmente, realocar atividades. 

As agencias ambientais, em razao de sua experiencia., sabem que nao h8. solu~es imediatas. Via de 

regra., faz-se necessario elaborar cronograma que pode depender de financiamentos, importa~oes, 
acesso a melhor tecnologia e outros aspectos, dando a dimensao do problema e justificando a 

transitoriedade. Nao oferecer aos empreendimentos, nos casos em que isso e possivel, uma 
oportunidade de se ajustar, nao atende ao interesse da sociedade, nao traz ganho ambiental. 

Ainda sobre a Lei de Crimes Arnbientais, muitas empresas estavarn, antes da lei, irregulares e 
deveriam ter desenvolvido os esfor~os necessarios a se regularizarem. Da mesrna forma, os 6rgaos 
ambientais deveriam ter sido, ao Iongo de decadas, mais eficientes; os demais agentes da lei, mais 

presentes: a sociedade, mais atenta e cobradora. 0 passive ambiental de hoje e urna heran~a que 
nao se supera rnagicamente, nao se apaga automaticamente pela simples edi~o de documentos 
legais. 
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4. Normas Internacionais de gestio ambiental 

4.1 - lntrodu~o 

Normas internacionais silo criadas em grupos de discussilo compostos por representantes de 
diversas nacionalidades, organizados pela ISO (International Organization for Standarization), 

criada em 1946. AlSO esta sediada em Genebra, e conta atualmente com mais de 110 membros. 

Estes membros silo as associa~oes de elabora~iio de normas tecmcas dos paises, devidamente 
reconhecidas em seus paises de origem. No caso do Brasil, o organismo representante e a 
Associa~iio Brasileira de Normas Tecmcas (ABNT), sediada no Rio de Janeiro. 

Outras organiza~oes niio-governamentais de variados interesses tambem participam do processo 

de elabora~o das normas, porem sem direito a voto. Por for~a de falta de condi~es economicas, 
em fun~o das reunioes serem feitas em diversos paises, esta participa~ acaba sendo bastante 
limitada. 

0 direito a voto e facultado aos paises que, reconhecidamente, apresentam iniciativas de 

normaliza~iio nas areas ou assuntos discutidos. Neste caso, o pais e considerado urn membro P 
(participante). Caso o pais ainda niio apresente nenhuma evolu~iio no assunto debatido, ou niio 

tenha urn desenvolvimento efetivo de seu sistema de normaliza~iio, ele podera participar da 
elabora~iio dos documentos como membra 0 (observador), sem direito a voto. 

Para analisar e desenvolver normas abordando urn tema qualquer, a ISO se organiza em comites 
tecnicos (TC), que por sua vez se subdivide em subcomites (SCs), que podem se dividir em 

grupos de trabalho (WGs). As normas da serie ISO 14000 foram e estiio sendo desenvolvidas pelo 
ISO TC 207, subcomites de 1 a 6, e urn grupo de trabalho especial [11]. 

0 processo de cria~o de uma norma internacional da ISO se inicia com a defini~iio consensual de 
urn item prelirninar de trabalho, adicionado ao programa de trabalho de urn comite tecnico. A 
partir dai, pode se transformar nurn novo item de trabalho. Para cada item de trabalho, se constitui 

urn Grupo de Trabalho (WG - working group) sob a tutela do subcomite que mais se identificar 
com este item. Cada grupo de trabalho desenvolve os rascunhos de trabalho (WD - working 
draft), que por consenso no grupo evolui para a elabora~o de uma proposta de norma (CD -

committee draft), podendo ser emitidas tantas versoes tipo CD quantas forem necessarias para o 
arnadurecimento de cada documento. 

Este documento e entiio votado pelos paises classificados como P, e caso aprovado passa a urn 

estagio formal de questionamento, na forma de urn rascunho de norma internacional (DIS - draft 
of international standard). Ap6s analisado e aprovado por vota~o, passa por urn estagio final de 
rascunho (FDIS- final draft of international standard), sendo em seguida votado. Se aprovado por 

75% dos membros tipo P, se transforma em uma versilo de Norma lnternacional (IS -
International Standard), com vers5es da ISO em Ingles e F ranees, podendo a partir dai ser 
traduzida para os idiomas de cada pais. 
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Todo este processo e baseado ern aprovay5es formais dos documentos, considerando-se que 
ocorre consenso ern cada etapa. A ISO define consenso como "acordo geral, caracterizado pela 
ausencia de oposiyao sustentavel para itens substanciais de pensamentos que levem em conta a 

visao de todas as partes interessadas e reconcilia alguns argumentos conflitantes", o que de 
maneira nenhuma pode ser entendido como unanimidade, sendo este processo objeto de discussao 
nos dias de hoje. [38, 42] 

4.2 - Breve historico das iniciativas de gestio ambiental 

A publicayiio das primeiras normas internacionais de gestao ambiental da serie ISO 14000, 
ocorreu em setembro de 1996 com duas normas referentes a sistemas de gestiio (ISO 14001 e 
14004) e tres normas referentes a auditoria ambiental (ISO 14010, 14011 e 14012) [42]. As 

vers5es brasileiras destas normas foram publicadas ainda ern 1996. 

Estas normas representam o produto de urn trabalho iniciado em meados dos anos 80. Nesta 
epoca o TC 176 da ISO, comite responsavel pela ediyao de normas de Gestao da Qualidade, toma 
por base urna norma desenvolvida pelo British Standard Institute, a BS 5750, e ap6s diversas 
reuni5es pleruirias, edita a chamada serie ISO 9000 em 1987 (revista ern 1994), que se trata de 

uma serie de normas que definem Sistemas de Gestao da Qualidade preferencialmente em 

empresas, e criterios de auditoria destes sistemas, tendo como norma principal a ISO 9001 [13]. 

Aquilo que vai acontecer no mundo ap6s esta ediyao niio e dificil de descrever. Estas normas sao 

certificaveis, ou seja, possiveis de serem verificadas por organismos independentes e com 
autoridade para emissao de certificados de conformidade dos sistemas de gestao. Est a 

possibilidade acaba, em alguns anos, se tornando urn diferencial de mercado para empresas que 
possuern tal certificayiio, muito ernbora ela niio signifique exatamente qualidade de produto, e sirn 

uniformidade nos processos relacionados a produyiio. Empresas de paises europeus se certificam 
em grande nfunero, seguidas por paises ern desenvolvimento onde se destaca o Brasil, com mais 
de mil certificay5es ate este momento. Paises que num primeiro momento ignoram este processo, 
como Estados Unidos e Japao, sao foryados a nele ingressarern por irnposiy5es de mercado, e 

hoje ja atingern niveis respeitados em termos de numero de certificayaes [ 6]. 

Estava claro, ao final dos anos 80, que normas intemacionais que definissem sistemas de gestiio 

uniformes eram documentos que certamente encontrariam eco no cenario mundial, quer fossem 

utilizadas como ferramentas de melhoria da gestao ernpresarial, quer fossem somente diferenciais 
de mercado e ferramentas de marketing [21]. Ainda nesta decada, surge no mundo uma grande 

quantidade de r6tulos ambientais em diversos paises, que vao acabar se tomando, com o tempo, 
diferenciais de mercado [20]. 

Em 1991, com urna sene de documentos ja ern fase de preparayiio, a ISO e informada que existe 
uma pressao internacional para a criayiio · de normas de gestao ambiental que pudessern ser 

utilizadas mundialmente. Forma-se urn cornite, o SAGE (Strategic Advisory Group on 
Environment), com responsabilidade de estudar a viabilidade da ediyao de normas ISO 
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relacionadas a rotulagem ambiental e a sistemas de gestiio ambiental que promovam abordagens 

comuns, aumentem a capacidade de se alcanyar e medir melhorias de desempenho ambiental e 

facilitem o comercio. Em 1992, antes da Conferencia Mundial das Nayoes Unidas sobre o Meio 

Ambiente, no Rio, este grupo apresenta seus resultados, analisando como positiva e viiivel a 

ediyao de normas intemacionais sobre este assunto. Neste mesmo ano, a Inglaterra publica a sua 

primeira versiio daBS 7750 [8], que aponta diretrizes, processos e requisitos para elaborayao de 

sistemas de gestao ambiental bastante parecidos como que hoje estii descrito na ISO 14001. A 

BS 7750 acaba, ainda, tendo uma segunda versiio, revisada e melhor definida em 1994 [9]. 

Empresas britanicas implementam este sistema e se certificam pelo criterio ingles. Em pouco 

tempo, este modelo de gestao se difunde pela Europa, que jii possuia o seu sistema, o EMAS 

(Environmental Management Audit Scheme) em processo de implementayao desde 1990 [41]. 

Alguns especialistas consideram o EMAS a verdadeira origem da sene ISO 14000, muito embora 

as semelhan~ com a BS 7750 sejam bastante claras em uma serie de processos e ferramentas 

definidas. 

A Agenda 21, documento tornado publico na reuniiio do Rio, contempla as interfaces entre 

industria e meio ambiente em seu capitulo 30 (Fortalecimento do Papel do Comercio e da 

Industria), conclamando estes segmentos a se envolverem na implementayiio e avaliayao das 

atividades relacionadas a Agenda, por desempenharem importante papel no desenvolvimento 

economico e social dos paises. Frisa que politicas industrials podem ser importantes na reduyao 

de impactos sobre o meio ambiente atraves do emprego de tecnologias limpas, estrategias 

preventivas e priiticas como minimizayiio de residuos [16]. Tambem aborda o reconhecimento e 

inseryiio da variiivel ambiental na gestiio das empresas e sugere priiticas como a auto

regulamentayao, propondo que se utilize de forma mais eficiente os recursos ex:istentes e aumente 

taxas de reutilizayiio e reciclagem de insumos, o estimulo a programas de conscientizayiio 

ambiental, a inseryiio e contabilizayiio dos custos ambientais nos processos industriais e a adoyao 

de c6digos de conduta que promovam as melhores praticas ambientais, como o programa de 

Atuayiio Responsiivel (Responsible Care) da industria quimica. 

A promoyao da responsabilidade industrial e outro programa proposto, com enfase na utilizayao 

de recursos naturais, implementayiio de praticas de desenvolvimento sustentiivel nas atividades 

empresariais, estimulos a transferencia de tecnologia entre paises, incremento de pesquisa em 

tecnologia ambiental, aumento da auto-regulamentayao orientada por c6digos, regulamentos e 

iniciativas, e envolvimento de governos e organizayoes internacionais no fomento destas 

atividades. 

Embora ex:istam muitos pontos comuns entre todas estas iniciativas em gestiio ambiental, 

rotulagem, auditoria e outros processos, tal proliferayao certamente aumenta o custo das 

transayoes comerciais, dificultando-as. Restou, naquela epoca, a necessidade de se harmonizar 

este conjunto de iniciativas, e isto se inicia em 4 de maryo de 1993, quando a ISO constitui o TC 

207, comite tecnico responsavel pela ediyao das normas de gestiio ambiental, com escopo 

englobando a normalizayiio no campo das ferramentas e sistemas de gestao ambiental, excluindo 

da serie a proposiyiio de metodos de ensaio, parametros limites de emissoes, niveis de 

desempenho ambiental e normalizayiio de produtos especificos [38]. 
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0 Brasil e representado neste comite atraves da ABNT, que cria urn grupo de empresas 
responsitveis pelo financiamento e representayao brasileira, o ABNT/Gana (Grupo de Apoio a 
Normaliza¢o Ambiental) .. 

0 comite tecnico ISO TC 207 se divide em sets subcomites, cada urn responsitvel pelo 
desenvolvimento de normas referentes a: 

• Sistemas de Gestio Ambiental (SC 1) 

Este subcomite e responsitvel pelas normas de gestio ambiental de processos, envolvendo 
quest5es como cumprimento da legislayao, comunicayao e melhoria continua, que nao estiio nas 
normas de qualidade. Utiliza como documento-base a segunda versiio daBS 7750. Ha uma grande 
diferen9ll conceitual entre os docurnentos produzidos neste subcomite (ISO 14001 e ISO 14004) 
quando comparados as normas da qualidade. Estas Ultimas enxergam as organiza~oes pelos seus 
processos, buscando otimiza-los no sentido de obter ganhos de produtividade e qualidade. Ja as 
normas do sistema de gestiio ambiental olham os processos com enfase nos aspectos ambientais 
que podem estar associados a eles, ou seja, olham a empresa por dentro e identificam suas 
interfaces como ambiente externo. 

• Auditoria Ambiental (SC 2) 

0 subcomite 2 elaborou os documentos que definem critenos e procedimentos para auditoria 
ambiental de sistemas de gestiio, envolvendo criterios como escopo de auditoria, independencia, 
etica, reportologia, composi~o do time auditor, responsabilidades e plano de auditoria, entre 
outras. Tal auditoria niio deve ser entendida como auditora de conformidade com normas 
aplicaveis, e sim como auditoria de avalia~iio, quando se verifica se urn sistema de gestiio 
implementado e compativel com os requisitos da Unica norma atualmente auditavel da serie, a ISO 
14001. 

• Avalia~o de Desempenbo Ambiental (SC 4) 

Este subcomite e o responsitvel pela norma que define as ferramentas para medir, avaliar e 
comunicar o desempenho ambiental de uma organiza~tiio. Esta norma deve ser util a empresas que 
tenham ou niio interesse em desenvolver urn sistema formal, mas que queiram estabelecer critenos 
racionais para avaliayiio de desempenho ambiental. Tal avalia~iio nao deve ser entendida como 
auditoria ambiental, e sim como urn processo continuo de coleta e analise de indicadores que 
permitam avaliar o desempenho ambiental de urna empresa. As informayi'ies levantadas podem 
ajudar a priorizar aspectos ambientais significativos. Como as demais normas de sistema de 
gestio, esta avaliayiio ajuda a trazer urna metodologia racional de qualificayiio e quantifica~iio de 
aspectos ambientais que ate entiio nao existia. 0 que em boa parte das empresas era tratado como 
algo "etereo", impossivel de se qualificar e de se quantificar, agora passa a ser considerado 
possivel, permitindo de quantifica~oes que permitem o estabelecimento de prioridades e 
estrategias racionais no campo da gestiio ambiental, e envolvendo profissionais de forma~o cada 
vez mais especifica. Por ser uma norma diretamente relacionada a sistetnas de gestiio ambiental, 
sera melhor abordada no curso deste trabalho. 
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• Rotulagem Ambiental (SC 3) 

A questiio de rotulagem ambiental e tratada no subcomite 3, que eo responsavel pela avaliayiio e 

gestiio em produtos, normalizando selos, r6tulos, simbolos e autodeclaray()es ambientais, sem 

contudo permitir sua verificayiio por organismos externos, ou seja, sem certificayiio. 0 objetivo 
deste grupo e harmonizar todos os sistemas de rotulagem ambiental existentes no mundo desde o 
final dos anos 70. A rotulagem arnbiental fornece informay5es aos consumidores para sua tomada 
de decisiio. Como objetivo mais amplo, pode melhorar o desempenho ambiental das operay()es 

industriais. A harmonizayiio destes procedimentos faria com que r6tulos e autodeclaray()es fossem 
feitas em uma (mica base, reduzindo complexidade e mau uso das normas. 

Vale dizer que o objetivo da ISO e harmonizar, niio homogeneizar. Por harmonizar se entende o 
estabelecimento de conceitos e simbolos universalmente aceitos, como defini<;Oes comuns para 
reciclagem, reciclado, curtas declara<;Qes ambientais (tipo "este produto niio contem CFCs"). 

Homogeneizar seria definir critenos de rotulagem ambiental a serem aplicados no mundo todo, 
contra uma realidade hoje existente, onde diversos paises possuem sistemas pr6prios de selos e 

rotulagem ambiental. A homogeneizaviio e, do ponto de vista pnitico, impossivel neste momento. 
Niio se quer que todos os prograrnas de rotulagem sejam iguais no mundo, apenas que sejam 

consistentes entre si em termos de metodos e procedimentos. 

Urn grande problema que surge quando se analisa a questiio de rotulagem ambiental e o processo 
de verificayiio da veracidade ou autenticidade das informayoes veiculadas atraves dos selos e das 

autodeclara<;Qes. Para alguns paises que usam critenos especificos de rotulagem ambiental, isto e 
claramente definido, cabendo ao dono do produto comprovar cientifica e periodicamente a 
autenticidade das declaray()es que faz. Todavia, no ambito da ISO 14000 isto niio esta claramente 

descrito, apenas ressaltando que as declaray()es devem ser veri:ficadas para constatar sua 

autenticidade, sem contudo dizer exatamente como. Esta situaviio abre urn grande espayo para uso 
de hlibitos escusos, pois hoje em dia, nurn mercado altamente competitivo, qualquer diferencial 
obtido pode signi:ficar urn maior ou menor sucesso comercial. 

Com o passar dos anos e a implementaviio gradual dos programas de rotulagem ambiental, esta 
questiio tende a ser melhor equacionada, provavelmente de maneira semelhante ao processo de 

verificaviio da implementaviio de sistemas de gestiio ambiental - a certificayiio ambiental. 

• Analise de Cicio de Vida (SC 5) 

A analise de ciclo de vida pode ser traduzida como urn processo que analisa urn produto ou 

servivo em todos os seus estligios, desde a extrayiio do recurso natural a ser utilizado, passando 
por fabricayiio, transporte, uso, reuso, reciclagem, ate a disposiviio final. Enfoca a analise de todos 
os impactos ambientais destas operayoes, integrando questoes ambientais no processo de tomada 

de decisiio sobre produtos. 
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0 subcomite responslivel por esta serie elabora nonnas que definam diretrizes gerais para aruilise 
de ciclo de vida em produtos, desde inventano, estudos de impacto ambiental dos produtos e sua 
melhoria ambiental. Tals ferramentas devem ser uteis e flexiveis, permitindo uma compreensao 
comum sobre Cicio de Vida. Tambem devem fomecer metodos que permitam tals aruilises de 
maneira transparente e consistente. A aplica~iio de aruilise de ciclo de vida tambem pode se dar no 
campo dos processes, como por exemplo ao setor de gera~o de energia. Vale dizer que neste 
memento a aruilise de ciclo de vida nao se torna prioritaria na implementa~ao de sistemas de 
gestiio ambiental e o consequente processo de certifi~o ambiental. 

Os aspectos ambientals relacionados a produtos, para efeito de sistema de gestiio ambiental, 
podem ser analisados quanto a alternativas de disposi~ final de materials perigosos, e/ou 
processes de reciclagem para os residues do produto ap6s seu consume, sendo neste memento 
esta avalia~o superficial considerada suficiente para efeitos de certifi~o. Todavia, em futuro 
proximo sera necessaria a integra~o dos processes de aruilise de ciclo de vida no processo de 
gestiio ambiental atraves do use desta ferramema para avaliar aspectos ambientais relacionados a 
produtos, ao inves da avalia~o de maneira simplificada que hoje e valida e aceita. 

• Termos e Defini~oes (SC 6) 

Este subcomite e o responslivel pela uniformiza~iio da linguagem e terminologia em toda a sene de 
normas, evitando-se defini~es diferentes em mals de urn subcomite para urn mesmo conceito. 

4.3- Rela~iio entre as diferentes normas da Serle ISO 14000 

A ideia bcisica da sene ISO 14000 e que todos OS documentos produzidos sejam ferramentas para 
implement~o cada vez mals efetiva de urn sistema de gestiio ambiental baseado na Unica norma 
que o define, a ISO 14001, sem duvida alguma o documento principal da serie. 

Neste processe, a avalia~lio de desempenho ambiental permite inserir processes de avalia~o de 
desempenho e prioridades no processo de identifi~o dos aspectos ambientals e no 
monitoramento dos resultados. A auditoria ambiental e a ferramenta que val permitir auditorias 
internas de conformidade, de passive, e mesmo de implementa~o de sistemas de gestlio, servindo 
tambem para avalia~o externa e certifica~o ambiental quando desejado. Estas ferramentas seriio 
me!hor discutidas no decorrer deste estudo. 

A analise de ciclo de vida servici de subsidies para a rotulagem ambiental, e para a identifica~o 
dos aspectos ambientals relacionados ao produto produzido, e nlio semente ao processo - o que e 
perfeitamente possivel e -viilido. A rotulagem ambiental tambem colabora no sentido de fomentar 
atividades de gestiio ambiental (como reciclagem, por exemplo) que permitam sua divulga~iio e 
comunic~o na fonna de selos ou autodeclara~s ambientais, corroborando com os objetivos de 
melhoria continua presentes na ISO 14001 [31]. Todavia, confonne descrito na Tabela 7 e na 
Figura 1, tals processes - rotulagem ambiental e aruilise de cicio de vida - sao ferramentas mais 
orientadas a produtos, nao sendo necessariamente essencials para a implementa~o de sistemas de 
gestiio ambiental. 
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Tabela 7 - Sintese das normas da serie ISO 14000 e suas finalidades 

Conceitos da ISO 14000 

Implementa~o e demonstra~o 
de sistemas de gestao ambiental 

Ferramentas de avalia~o 

verific~ao 

FERRAMENTAS DE 
AVALIA(:AOE 
AUDITORIA 

ISO 14031 - Avali~io de 
J)esempenho Ambiental 

Diretrizes 

~uditoria Ambiental 

14010- Principios gerais 
~4011 - Procedimentos de 

~ditoria de SGA 
~4012- Qualifi~o de 

lauditores 

e 

) 

) 

Normas orientadas para gestio 
organizacional 

ISO 14001 - Sistemas de Gestao 
Ambiental - Especifica~oes e 
diretrizes para uso 
ISO 14004 - SGA.s - Diretrizes 
gerais 

Normas de auditoria ambiental 
Norma de avalia~o 

desempenho Ambiental 

SISTEMAS DE 
GESTAO 

ISO 14004-

Sistemas de Gestio 
Ambiental-

Diretrizes gerais 

ISO 14001-

Sistemas de Gestio 
Ambiental-

Especifica~iies e 
diretrizes para uso 

~ 

' 

~ 

' 

de 

Normas orientadas para 
l{estio de produto 

Normas de rotulagem 
ambiental e declara~es 

ambientais 

Normas de analise de ciclo 
de vida 

FERRAMENTAS 
ORIENTADAS A 
PRODUTO 

Normas ISO 1404X-
Analise de ciclo de vida -

rincipios e estrutura. anilise 

de invent8rio, avalia~o de 
impacto e interpreta~o 

' 
, 

Normas ISO 1402X 

R6tulos e decl~iies 
ambientais - defini~Oes, 

principios gerais, 
simbologia, procedimentos, 

teste e verifi~ao 

I ISO 14050- Gestio Ambiental- Termos e Defini~iies I 
Figura 1- Interre~ entre os subcomires, modificada [42] 
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5. Principais normas de Sistemas de Gestio Ambiental 

5.1 -ISO 14001 - a norma para certifica~o 

Confonne mencionado anterionnente, a ISO 14001 e a Unica certificavel dentro da serie ISO 

14000 - ou seja, e a Unica passive! de ter seu cumprimento verificado e registrado por empresas 
externas de auditoria. Esta norma se divide em Introdu~o, Objetivo e campo de aplica~o, 
Defini~es e Requisitos, item onde de fato se define o Sistema de Gestao Ambiental (SGA) a ser 

implementado [ 1, 23]. 

5.1.1 - Introdu~iio e objetivos da ISO 14001 

A ISO 14001 define em sua introdu~ao uma serie de premissas e objetivos da norma e, 

consequentemente, dos sistemas de gestao, cujos principals estao descritos a seguir: 

• Esta norma foi desenvolvida para propiciar as organizll\Xies uma metodologia estruturada de 

forma a garantir desempenho ambiental satisfat6rio 

• Tern a finalidade de equilibrar prot~ao ambiental e preven~ao de polui~ao com necessidades 
socials e economicas 

• Nao pretende criar barreiras comerciais ou novos requisitos legals 

• E voluntaria 

• Define os requisitos para implementa~ao de urn SGA 

• Pode ser aplicada a todos os tipos e dimensoes de organiza~es, em condi~oes geograficas, 
socials e culturais distintas 

• Preconiza o envolvimento de todas as fun~oes desde a alta gerencia ate a area operacional 

• Seu cumprimento pode ser certificado por empresas especializadas nesta atividade 

• Nao estabelece parametros numericos ou gerenciais de desempenho 

• Nao envolve aspectos de saude ocupacional e seguran~ do trabalho 

• Pode ser integrada ao sistema de gestao da qualidade se existente 

Esta nonna se aplica aos aspectos ambientais que possam ser controlados por uma organiza~o, 

nao prescrevendo criterios de desempenho. Tambem se aplica a qualquer organiza~o que tenha 
como objetivo: 

• lmplementar, manter e aprimorar urn SGA 

• Garantir conformidade com sua politica ambiental, e ser capaz de demonstni-la 

• Obter certifica~o do sistema por organiza~oes externas 

• Fazer auto-avalia~es e autodeclara~oes de conformidade com a norma 

A nonna apresenta 13 defini~es, descritas na Tabela 8. 
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Tabela 8- Definiyiies aplicaveis alSO 14001 [!] 

Auditoria de sistema de Processo sistematico e documentado de verifi~o, executado para obter e 

gestio ambiental avaliar, de forma objetiva, evid<:ncias que determinem se o sistema de gest§o 
ambiental de uma organiza~ esta em conformidade com os criterios de 
auditoria do SGA estabelecido pela organiza<;iio, e para comunicar os resultados 
deste processo a .. 

0 

Meio ambiente Circunv:izinhan~ em que uma organiza<;ao opera, incluindo ar, agua, solo, 
recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-rela¢es. 
c· .. 

se estende do interior das · ; para o sistema !!l.obal 

Aspecto ambiental Elemento das atividades, produtos ou servi~ de uma organiza<;iio que pode 

interagir com o meio ambiente. E considerado significativo quando tem ou pode 

ter um · ambiental sil!.Diftcativo 

lmpacto ambiental Qualquer modifi~o do meio ambiente, adversa ou benefica, que resulte, no 
todo ou em sua parte, das atividades, orodutos ou servicos de uma o · 

Sistema de gestio Parte do sistema de gestllo global que inclui estrutura organizacional, atividades 

ambiental de plan~amento, responsabilidades., praticas, procedintentos., processos e 
recursos para desenvolver, intplementar, atingir, analisar criticamente e manter 
a politica ambiental 

Objetivo ambiental Prop6sito ambiental global, decorrente da politica ambiental que uma 
0 ose a atinltir, sendo auantificado semore aue exeaiiivel 

Desempenho ambiental Resultados mensurirveis do sistema de gest§o ambiental, relativos ao controle de 
uma organiza<;iio sobre seus aspectos ambientais, com base na sna politica, seus 
objetivos e metas ambientais 

Politica ambiental Declara<;iio da organiza<;ao, expondo suas intera¢es e principios em rela<;iio ao 
sen desempenho arabiental global, que prove uma estrutura para a<;iio e 
defiuicllo de seus obietivos e metas ambientais 

Meta ambiental Requisito de desempenho detalhado, quantificado sempre que exeqiiivel, 
aplicavel a organiza<;iio ou parte dela, resultante dos objetivos ambientais e que 
necessita ser estabelecido e atendido oara aue tais obietivos seiam atinltidos 

Parte interessada Individuo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho ambiental de uma 
or -o 

Melhoria continua Processo de aprimoramento do sistema de gest§o ambiental, visando atingir 
melhorias no desempenho ambiental global de acordo com a politica arabiental 
da orgauiza<;ao 

Preven~iio de polui~iio Uso de proccssos, praticas, matcriais ou produtos que C\itcm, rcduzam ou 
controle a polui<;iio, os quais podem incluir reciclagem, tratamento, mudan~ 
no processo, rnecanisrnos de controle, uso eficiente de recursos e substitui<;iio de 
materiais 

Organiza~o Companhia, corpora<;iio, firma, empresa ou institui<;iio, ou parte ou comb~ 
destas., pUblica ou privada, sociedade anonima, limitada ou com outra forma 
estatutaria, que tem fun¢es e estrutura administrativa pr6prias. Uma unidade 
isolada de uma or · - ntaior oode ser considerada como uma o · o 
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5.1.2- Requisitos do Sistema de Gestiio Ambiental 

Os requisitos apresentados na ISO 14001 estao voltados para realmente definir o que se faz 
necessario para implementayiio de um sistema de gestiio ambiental, dividindo-se em diversas 
etapas que constituem um modelo conhecido como PDCA (planeje, desenvolva, controle e atue), 

que se inicia pela definiyiio de urna politica ambiental, passando em seguida pelas etapas de 

planejamento, implementa~ao e ope~ao, verifica~ao e ayees corretivas, e ana.Iise critica pela alta 
administrayiio. 

5.1.2.1 - Politica Ambiental 

A politica ambiental de urna organiza~ao e definida pela alta gerencia. Trata-se de uma declara~iio 
de inten~oes, filosofia e cren~ da empresa relacionadas a meio ambiente. A politica ambiental 

deveni garantir em seu conteudo que: 

• Seja apropriada a natureza, escala e impactos da empresa 

• Inclua compromissos de melhoria continua 

• Inclua compromissos com a legislayiio aplicavel e c6digos ambientais seguidos 

• Defina metodologia para revisao dos objetivos e metas estabelecidos 

• Seja documentada, implementada, mantida e comunicada aos funciomirios 

• Seja acessivel a comunidade externa 

5.1.2.2 - Planejamento 

0 planejamento para a implementayiio de urn Sistema de Gestao Ambiental deve observar uma 
serie de itens que devem ser atendidos para se obter a conformidade com a norma, descritos a 

seguir: 

• Aspectos ambientais - A empresa deve manter processo para identificar e avaliar aspectos 
ambientais significativos, que devem ser considerados na defini~ao da politica ambiental. A 

avalia~ao destes aspectos deve cobrir algumas areas fundamentais, como requisites legais e 
regulamentares, exames das praticas e procedimentos de gestiio ambiental existentes e 

avalia~ao das informa~oes obtidas em incidentes anteriores. Deve-se levar em consider~ao as 
opera~oes norrnais e anorrnais, assim como condiyees de emergencia. Esta avaliayiio tambem 
deve considerar os aspectos relativos a emiss5es atmosfericas, lan~entos em corpos d'agua, 

gestao de residuos s6lidos, contaminayiio do solo, uso de materias-primas e recursos naturais, 
bern como outras questoes 1ocais relativas ao meio ambiente e a comunidade. Niio se exige 

ana.Iise de ciclo de vida, mas se recomenda que aspectos ambientais como uso e disposi~ final 

de produtos sejam considerados, mesmo niio sendo mandatories. 

• Requisitos legais - Urn processo deve ser implementado e mantido visando garantir que toda a 
legisla~ao ambiental aplicavel a organizayiio seja conhecida e disponivel. Aqui niio se aborda a 
questao do compromisso com o cumprimento da legislayiio, abordada no estabelecimento da 

politica ambiental, enos criterios de certificayiio. 
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• Objetivos e metas - E necessano se estabelecer objetivos e metas para cada atividade 
relevante, considerando-se os aspectos arnbientais significativos. Tais objetivos e metas devem 
ser consistentes com a politica arnbiental e todos os compromissos nela assurnidos, podendo 
levar em conta o uso das melhores tecnologias disponiveis. Os objetivos devem ser especificos, 

e suas metas devem ser mensuniveis, para permitir seu acompanhamento e avali~ao. 

• Programa de gestio - Deve-se designar responsabilidades para todos os objetivos e metas, 
especificando meios e prazos a serem atingidos. A aniilise ambiental de processo atuais e novas 

atividades ou processos deve ser incluida neste prograrna, envolvendo considera~es sobre 
planejamento, projeto, produyiio, comercialinu,:iio e disposi~ao final, bern como outras etapas 

pertinentes ao programa. 

5.1.2.3 - Implementa~o e opera~ii.o 

• Estrutura e responsabilidade - Recursos humanos, financeiros e tecnol6gicos e tambem 

responsabilidades devem ser estabelecidos, assim como uma pessoa responsavel pela 
coorden~ao do processo de gest1io ambiental como urn todo, inclusive para as revisoes 
gerenciais. Para urn efetivo compromisso, as responsabilidades nao devem ser atribuidas 

somente a fun~iio ambiental da empresa, devendo ser compartilhadas com as demais fun~es 

envolvidas. 

• Treinamento e competencia - A empresa deve identificar e prover treinamento para as 

atividades que possam causar impactos ambientais. Cada pessoa deve estar ciente dos impactos 
e aspectos ambientais relacionados a sua atividade e aos quais estil sujeito, de sua interface com 
eles, envolvendo responsabilidades em atingir a conformidade com a politica ambiental e as 
conseqiiencias da inobservancia dos procedimentos especificos_ 

• Comunica~o - E necessario garantir a eficacia da comunica~ao interna, bern como do 
encaminhamento de comunica~oes originadas das partes interessadas. A estrategia de 
comunica~o externa deve ser definida e documentada. 

• Documenta~ii.o do sistema - Deve-se manter uma documenta~o que descreva os elementos 
fundarnentais do sistema e suas interfaces, e direcione para documentos especificos. T a! 
documenta~ao podeni incluir informa~oes sobre processos, organogramas, normas internas, 
procedimentos operacionais e pianos locais de emergencia. 

• Controle de documenta~ii.o - Urn processo deve ser estabelecido para controle de 

documentos, garantindo que estejam sempre disponiveis, devidarnente revistos e aprovados, 
legiveis, datados, identificados, e que as versoes obsoletas sejam removidas dos pontos de 

utiliza~o. Vale ressaltar aqui que o objetivo e a efetiva irnplementa~ao do sistema, e nao urn 
burocratico sistema de controle de documentos. 
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• Controle operacional- As operay(ies e atividades associadas aos aspectos arnbientais devem 
ser documentadas - ter procedimentos - definindo criterios e atividades, bern como as interfaces 
com fornecedores e empresas contratadas. 

• Atendimento a emergencia - A empresa deve implementar um plano de emergenCia, 

devidamente revisto e aprovado, para as situay(ies de perigo ou risco, com o objetivo de se 
prevenir e mitigar os impactos arnbientais causados. Este plano deve ser testado sempre que 
possivel e aplicavel. 

5.1.2.4- Verifica~o e a~o corretiva 

• Monitoramento e medi~lio - Este requisito se refere ao estabelecimento de um processo para 
monitorar as caracteristicas-chave dos processos e operay(ies que possuarn aspectos e impactos 
significativos. Os equiparnentos utilizados devem estar devidamente calibrados, e avalia~5es de 
cumprimento de legisla!j:ao e c6digos devem ser conduzidas. 

• Nao-conformidade e a~oes corretivas e preventivas - A empresa deve definir 
responsabilidade para investiga~ao e a~o em caso de nao-conformidades. As ay(ies preventivas 
e corretivas devem ser compativeis com a magnitude dos problemas ou impactos, e devem ser 

refletidas nas revis5es dos processos e procedimentos sempre que necessaria. Deve, tarnbem, 
incluir a identifica~o das causas, ~5es corretivas necessarias, controles necessaries para evitar 

repeti~5es, e registro das altera~5es em fun~o das ay(ies corretivas tornadas a partir dos 
eventos. 

• Registros - Deve existir procedimentos para identifi~o, manuten~o e disposi~o dos 
registros ( treinarnento, resultados de auditorias, incidentes, reclarnay5es externas, inforrnay5es 
sobre processos e produtos, pianos de a~o para as nao-conforrnidades, monitorarnento, 
reuni5es, revis5es) que sejarn prontarnente acessiveis, e sejarn capazes de demonstrar a 

conforrnidade do sistema de gestao com a norma. 

• Auditorias internas - E necessaria o estabelecimento de um prograrna e urn processo de 
auditorias internas visando verificar se o sistema de gestao atende aos itens definidos na norma. 
Tarnbem verifica-se se esta sendo adequadarnente implementado e mantido em todas as etapas. 

Funciona como urna ferrarnenta gerencial de obtenlj:aO de inforrnay(ies, e devem ter escopo, 
freqiiencia, metodologia, responsabilidades e requisites definidos no prograrna de auditorias, 

registrada devidarnente para permitir a verifica!j:ao por um processo de auditoria externa. Este 
prograrna de auditorias pode ser entendido como a principal ferramenta interna de avalia~ao do 
sistema de gestao arnbiental implementado. 
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5.1.2.5 - Amilise critica pela administra~o 

A alta gerencia deve fazer revis5es peri6dicas - documentadas - no sistema para garantir a sua 

conveniencia, adequayao e eficacia continuas. Tal revisao direciona mudan~s na politica, 

objetivos e demais elementos do sistema, em linha com os resultados de auditorias, controles, 

monitoramento, nivel de cumprimento dos objetivos e metas, mudan~ estruturais e 

organizacionais, compromissos com a melhoria continua e preocupay(jes com as partes 

interessadas [I, 2, 23, 24]. 

Como se pode ver, esta norma envolve urn processo que se inicia com as definiy(jes e avaliay(jes 

iniciais, passando em seguidas pelas etapas de planejamento, desenvolvimento, monitoramento e 

avaliayao, que deve retroalimentar todo o sistema. A implementayao desta norma pode ser feita 

utilizando-se a norma ISO 14004 como urn guia explicativo para a implementayao dos itens 

mencionados na ISO 14001, sendo esta norma apresentada a seguir. 

5.2 -ISO 14004- Diretrizes gerais sobre principios, sistemas e tecnicas de apoio [2] 

5.2.1 - Introdu~lio 

A norma ISO 14004, editada juntamente com a ISO 14001, objetiva fornecer assistencia na 

implementayao ou no aprimoramento de urn SGA, sendo coerente com o conceito de 

desenvolvimento sustentavel e compativel com diferen~ culturais e sociais entre os paises. 

De urna forma bastante didatica e pratica (14 interveny(jes para ajuda pratica}, esta norma fornece 

exemplos, descriy5es e opy5es que auxiliam tanto a implementayiio do sistema quanto a integrayiio 

da gestiio ambiental na gestiio global de uma organizayiio. Tambem fornece orientayao em como 

iniciar, aprimorar e manter esse sistema de gestiio, entendido como essencial para a organizayiio 

atender seus objetivos ambientais e cumprir as exigencias locais e internacionais. Os principios da 

gestiio ambiental podem ser entendidos como: 

• Estabelecer e manter comunicayao com as partes interessadas internas e externas 

• Determinar os requisitos legais aplicaveis e os aspectos ambientais associados as atividades, 

produtos e serviyos 

• Desenvolver o compromisso da gerencia e funcionlirios para a proteyao do meio ambiente, 

definindo-se claramente as responsabilidades 

• Desenvolver urn processo que permita atingir niveis de desempenho desejados, e buscar a 

melhoria continua 

• Prover recursos suficientes para a manutenyao deste sistema, monitorando e medindo os 

parametros e indicadores-chave, e registrando-se as informay5es 

• Auditar, periodicamente, e analisar criticamente o sistema na busca de oportunidades de 

melhoria do sistema em si ou do desempenho ambiental dele resultante 

• Enfatizar a prevenyao ern detrimento das ay(jes corretivas 
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Urn sistema de gestiio ambiental implementado fornece a sociedade e em especial as partes 

interessadas urn sentimento de confian~ acerca das inteny5es e processos da empresa. Ela e 
entendida como uma organizayiio que procura identificar suas interfaces com o meio ambiente e 
trayar pianos de ayiio para melhorar continuamente seu desempenho ambiental. 

Entre os beneficios de se implementar urn SGA citados pela ISO 14004, destacam-se: 

• Assegurar aos clientes o comprometimento com uma gestiio ambiental demonstnivel 

• Manter boas relay5es com a comunidade 

• Satisfazer investidores e melhorar acesso ao capital 

• Melhorar as condiyaes de seguro 

• Fortalecer a imagem e a participayiio no mercado 

• Reduzir incidentes que impliquem em responsabilidade civil 

• Conservar materias-primas e energia 

• Facilitar a obtenyiio de licen~s e autorizay5es, e melhorar as rela;;:5es como governo. 

Esta norma tambem define cinco principios, que a partir de agora seriio descritos sucintamente. 

5.2.2 - Comprometimento e politica 

Para o sucesso de qualquer sistema de gestiio - e o ambiental niio sera diferente - o 
comprometimento constante da alta gerencia da empresa e fundamental para o sucesso da 
implementayiio. 

Uma analise ambiental inicial pode ser feita, visando se determinar o estilgio atual de uma 
organizayiio frente a aspectos legais, impactos ambientais, processos e procedimentos existentes, 

incidentes anteriores, oportunidades de melhoria, e os pontos de vista das partes interessadas. Para 
tal avaliayiio podem ser usadas ferramentas como questiomirios, entrevistas, listas de verificayiio, 
inspeyiio, mediy5es diretas, avaliayiio de registros, comparayiio competitiva, entre outras. Esta 

avaliayiio inicial niio e requisito para certificayiio. 

A partir dai parte-se para a definiyiio de uma politica ambiental, e se busca a garantia de seu 
cumprimento atraves de urn sistema de gestiio ambiental. No campo da politica ambiental, 
recomenda-se que ela considere principios como melhoria continua, prevenyiio da poluiyiio, 

condiy5es locais e requisitos de partes interessadas, sem deixar de !ado os requisitos legais. A 
politica deve ser entendida como a declarayiio de inteny5es ambientais da empresa, e deve 
incorporar as crenyas e filosofias ambientais da empresa. Os comprometimentos, como a busca 

pela minimizayiio de residuos, atendimento dos requisitos legais, busca de melhores tecnologias e 
pniticas gerenciais pode estar presente na politica ambiental. 
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5.2.3 - Planejamento 

0 planejamento envolve ativiciades como identifica~o e avalia~o dos aspectos ambientais, 
identifica.;:iio de requisitos legais e criterios intemos, objetivos e metas ambientais, e pianos 
ambientais e programas de gestiio. 

Entende-se o processo de identifica~o e avalia~o dos aspectos como urn processo continuo, que 

deve incluir a avalia~o dos impactos ambientais positivos e negativos, impactos comerciais, e 
exposi.;:Oes legais. Metodologias como sele.;:iio de ativiciades, seguicia cia identifica.;:iio dos 
aspectos ambientais a ela associados, passando por uma analise de causa e efeito, sao 

recomenciadas. Como exemplo, a ativiciade de manuten~o de veiculos esta relacionada com o 
aspecto emiss5es de gases de escape, que quando bern executada produz o impacto de reduzir 
emissoes atmosfericas. 

A avalia~ pode tambem considerar escala, severiciade e du~o do impacto, alem de sua 
probabilidade de ocorrencia. !tens como exposi.;:ao legal, custos para remedia~o, efeitos na 

imagem e preocupa.;:Oes das partes interessadas tambem poderiio ser ponderados. 

No campo dos requisitos legais, algumas quest5es devem ser analisadas, por exemplo: 

• Como a organiza~o acessa e identifica os requisitos legais e outros requisitos a ela aplicaveis? 

• Como a organiza~o acompanha estes requisitos e suas altera.;:Oes? 

• Como a organiza.;:ao comunica as informayoes pertinentes e requisitadas pelos requisitos 

legais? 

• A organiza~o compreende os requisitos legais a ela aplicaveis? 

Os requisitos legais aplicaveis podem se apresentar como requisitos especificos a atividade, 
especificos a produtos e serviyos, especificos ao ramo industrial, leis ambientais gerais, 

autoriza.;:Oes, licenyas ambientais e perrniss5es, e todo este processo deve ser gerenciado. 

Criterios intemos de desempenho e prioriciades tambem podem ser estabelecidos se desejado, em 

areas como compras, fomecedores, comunica¢es, rela.;:oes comunitarias, projetos prioritarios, 
gestiio de recursos naturais, e pariimetros de ernissoes. 

Ap6s todas estas avalia.;:Oes, estabelecem-se os objetivos ambientais, e os quantifica atraves das 
metas ambientais, avaliacias atraves de indicadores de desempenho mensuraveis. Tais objetivos 
devem estar consistentes com a politica e devem ser analisados regularmente. Urn objetivo, por 

exemplo, pode ser a redu.;:iio de residuos s61idos. A meta pode ser urna redu~o de 10% em 12 
meses, com acompanhamento mes a mes atraves do inventario de residuos gerados na unidade. 

0 final cia etapa de planejamento vai contemplar o estabelecimento de urn prograrna de gestiio 

ambiental que aborde todos os objetivos, de preferencia integrado ao planejamento estrategico da 
empresa. Os programas deveriio ser sustentados por recursos como pessoas ou fun.;:Oes 

responsaveis, cronograrna, e processos de gestiio e avalia.;:iio de desempenho dos programas. 
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5.2.4 - lmplementa~iio 

A implementa~iio deve ser feita em etapas, buscando-se assegurar a capacita~o de recursos 
humanos, financeiros e fisicos para se atingir os objetivos. Atividades como treinamento e 
conscientiza~o das responsabilidades de cada pessoa, atraves de um processo que permita a 
avalia~iio da compreensiio fazem parte da implementa~o em seu inicio. A atribui~ de 

responsabilidades ambientais e muito importante nesta fase. A responsabilidade de um diretor e 
diferente da responsabilidade de um engenheiro em urn sistema de gestiio ambiental, por exemplo. 

Enquanto um define e suporta a politica, o outro desenvolve tecnologias ou processes para 
atender os objetivos e metas estabelecidos. 

Matrizes de responsabilidades e de treinamentos requeridos para as diferentes fun~es siio 
ferramentas que auxiliam neste processo. 

A empresa tambem deve desenvolver urn processo de comunica~o, tanto interno quanto externo, 
para receber e responder as preocupa~es arnbientais de funcionilrios e outras partes interessadas. 
Deve saber comunicar a sua politica e o desempenho ambiental, se requisitada. A comunica~o 

ambiental pode ser integrada as pniticas de comunica~iio existentes, e devem sintetizar o programa 
como um todo. As inforrna~oes devem ser compreensiveis pelas pessoas a quem siio dirigidas. 

Todo o sistema deve ser documentado, e de maneira clara e ordenada. Toda a documenta~iio deve 
ser analisada e revisada periodicamente, e versoes obsoletas devem ser removidas. 0 controle de 

documenta~o pode ser feito na forma eletronica, com o uso de softwares. 

0 controle operacional se da atraves do estabelecimento e manuten~iio de procedirnentos e pontos 
de controle, visando assegurar que as metas possam ser alcan~adas. Diferentes opera~es devem 
ser analisadas, como pesquisa e desenvolvimento, engenharia, compras, fornecedores internes, 

laborat6rios, transporte, entre outras. 

Estar preparado para atender e minimizar emergencias e mandat6rio dentro de um SGA, tanto 
internas (emissoes atmosfericas acidentais, vazamentos) quanto externas (acidente com caminh5es 
que transportam os produtos). Isto pode ser tornar mais fiicil com a elabora~o de pianos de 

emergencia que contemplem as situa~es possiveis e as a~oes a serem tomadas. Itens como fluxo 
de informa~oes, comuni~s e treinamento tambem devem ser levados em conta. 

5.2.5 - Medi~iio e avalia~iio 

Urn sistema de monitoramento e medi~iio dos parametros-chave se faz necessano, atento a 

detalhes como calibra~o de instrumentos e tecnicas de amostragem, entre outros. 

A avalia~iio de cumprimento de legisla~o e regulamentos arnbientais tambem deve ser feita a luz 
dos resultados de monitoramento e outras ferramentas, como auto-avali~es e insp~oes, tudo 

fazendo parte de urn processo peri6dico. 
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Todas as nao-conformidades devem ser tratadas por ay(ies corretivas e preventivas, devidamente 
acompanhadas. Os registros (licenyas, legisla~iio, resultados de monitoramento e insp~o, nao
conformidades e pianos de a~o, aspectos ambientais, atas de reuniiio, entre outros) sao as 
evidencias de que urn sistema esta implementado, devendo ser capazes de demonstrar esta 
implementa~iio. 

Outra ferramenta para avalia~o e a auditoria de sistema de gestiio ambiental, a ser realizada 
periodicamente para avaliar a conformidade do sistema e verificar seu grau de implementa~o e 
manuten~iio. As auditorias devem ser objetivas e imparciais, e sua freqiiencia deve ser determinada 
pela natureza da opera~iio, aspectos e impactos ambientais, e pelos resultados de auditorias 

anteriores. 

5.2.6- Anruise critica e melhoria 

A analise critica., em intervalos peri6dicos, deve ser suficientemente ampla para contemplar toda a 
organiza~iio, e deve considerar os objetivos e metas, os resultados de auditorias, a adequa~iio da 
politica ambiental as atividades e necessidades da empresa, mudan~as na legisla~ao, e eficiencia do 
sistema de gestiio ambiental, sem deixar de considerar a evolu~o do desempenho ambiental e a 
melhoria continua atraves da corr~o dos desvios e nao-conformidades, altera~oes em processos 
e procedimentos e identifica~iio de oportunidades de melhoria. 

5.3 - Avalia~io de Desempenho Ambiental- ISO 14031 

Mesmo nao sendo passive! de certifica~o ambiental, a norma ISO 14031 - Avalia~iio de 
Desempenho Ambiental - Diretrizes, hoje na forma de FDIS [29], e urn instrumento que deve ser 
aplicado no desenvolvimento e implementa~o de urn sistema de gestiio ambiental qualquer. Na 
verdade, esta norma trabalha os mesmos conceitos de gestiio da ISO 1400 I, com a diferenya de 
que enfoca apenas urna componente do processo de gestiio ambiental - talvez o mais importante -
que e o desempenho ambiental. Este desempenho deve refletir a possibilidade pratica de uma 
organiza~iio qualquer comprovar a melhoria continua, a partir da compara~o com criterios 
previamente definidos pela organiza~iio. 

Quando comparado ao processo de auditoria ambiental, a avalia~o de desempenho se mostra urn 
processo mais dinami.co, pois envolve atividades de plan~amento, coleta, tratamento e aruilise de 
dados de maneira interativa e continua. Se entendermos que auditoria ambiental e urn processo de 
avalia~ peri6dica., percebe-se que, na verdade, estas ferramentas sao complementares. 

A norma ISO 14031 sera a primeira norma intemacional sobre indicadores ambientais e a 
avalia~iio de desempenho ambiental, ao contritrio da ISO 14001, que foi elaborada baseada em 
modelos de gestao ja existentes na epoca. 
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Na verdade, esta norma busca definir o trato da questao desempenho ambiental pelo controle 

sistematico de indicadores ambientais intemos facilmente mensuniveis e de interpretayao simples, 

abrangendo os diferentes niveis da organizayiio, buscando com isso permitir a organizayiio avaliar 

suas ay5es em busca de uma melhoria continua de seu desempenho ambiental. 

Tambem propoe urn modelo tipo PDCA (planejamento, desenvolvimento, controle e atuayao), 

baseado em indicadores ambientais. 

PLANEJAMENTO 

~ 
Planejando a Av~ de Desempenho Ambiental 

Sel~ de indicadores para a~ de desempenho 

' " DESENVOLVIMENTO 

Utilizando os dados e as informayoes 

Execuyiio da anitlise de desempenho 

Coleta de dados 

' Dados / 

Arullise e ~versiio de dados 

' 
Infonna~\ v 

/ 

Avaliayao das informayoes 

Resultados l 
/ 

Relato e comunicayiio ' 

CONTROLE E ATUA<;:AO 

Analise critica da avaliayao de desempenho ambiental e " melhoria de desempenho ' 

Figura 2 - Diagrarna sintetico da avaliayao de desempenho ambiental [29] 
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A etapa de planejamento envolve a sel~iio de indicadores de desempenho, que pode incluir a 
manuten~ de indicadores existentes, ou a cria~o de novos indicadores. 

A etapa de desenvolvimento envolve o uso dos dados e informa~es, que inclui: 

• Coleta de dados para os indicadores identificados; 

• Analise e conversiio dos dados em info~oes que traduzam o desempenho ambiental; 

• Avalia~o das info~es cornparando os resultados corn os criterios estabelecidos; 

• Comunica~o das informay5es relativas a desernpenho ambiental. 

A etapa de controle e atuayiio envolve a an3lise critica corn vistas a rnelhoria do desernpenho 
arnbiental. 

Esta norma descreve dois tipos gerais de indicadores, os indicadores de desempenho ambiental 
(IDAs), que se dividern em indicadores operacionais (lOs) e indicadores gerenciais (IGs) e os 
indicadores de condiyoes ambientais (ICAs), sendo que estes fomecem informa~es sobre as 
condi~es do rneio ambiente, podendo auxiliar na cornpreensiio dos irnpactos ambientais da 

organiza~o. 

5.3.1 - Planejarnento da avaliayio de desernpenho ambiental 

0 plan~amento da Avalia~o de Desernpenho Ambiental e a consequente sel~iio de indicadores 
deve considerar, entre outros fatores: 

• Aspectos ambientais significativos controhiveis ou influenciaveis; 

• Criterios de desempenho ambiental; 

• Visiio de partes interessadas; 

• Atividades, produtos e servi~s da empresa; 

• Estrutura e estrategia de neg6cios; 

• Politica ambiental; 

• Custos e beneficios ambientais; 

• Condi~es do rneio ambiente; 

• Requisitos legais e outros requisitos. 

Na identifica~o dos aspectos ambientais significativos, deve ser considerada a escala e magnitude 
das opera~es da empresa, suas erniss5es, seus riscos, as condiyoes do rneio ambiente, possiveis 
acidentes, sem nunca se esquecer os requisitos legais. 

0 criterio de desempenho ambiental deve ser baseado em fatores como o hlst6rico ambiental da 
ernpresa, requisitos legais, c6digos, auditorias ambientais e visiio de partes interessadas, tendo 
sempre em vista a exequidade da cornpara~o dos resultados obtidos corn vistas a avaliar de fato o 
desempenho ambiental, e niio gerar rnais urn processo burocratico sem aplica~es praticas. 
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5.3.2 - Sel~o de indicadores 

Os indicadores ambientais, qualitativos ou quantitativos, deverao ser selecionados de modo a 
realmente prover uma informayao uti! e relevante para a avaliayao de desempenho ambiental. Estes 

indicadores poderao ser classificados em: 

• Indicadores diretos - informayao basica obtida, sem necessidade de tratamento. Exemplo: 

toneladas de contaminante emitidas para a atmosfera. 

• Indicadores relativos- informayao basica comparada com outro parametro relevante. Exernplo: 

toneladas de contaminante emitidas por toneladas de produto. 

• Indicadores indexados - indicadores convertidos para unidades ou formas que definam urn 
padrao ou uma base. Exemplo: toneladas emitidas em 1998 comparadas ao ano-base 1986, ern 

porcentagem. 

• Indicadores agregados - indicadores semelhantes, mas de diferentes origens, coletados ou 
expressos conjuntamente. Exemplo: toneladas de residuos s6lidos semelhantes emitidos por 

uma ernpresa em todo o mundo ( diversas unidades) 

• Indicadores ponderados - indicador modificado pela aplica~ao de urn fator relacionado ao seu 

grau de significancia 

Vale ressaltar que urn mesmo dado obtido pode ser utilizado para a composi~ao de mUltiplos 

indicadores, com diferentes partes interessadas. Por exemplo, a descarga de efluente tratado em 
urn rio pode originar os seguintes indicadores: 

• Quantidade total de urn contaminante especifico descartado por ano - interesse da comunidade 

• Concentrayao do contaminante no efluente - interesse do 6rgao ambiental 

• Quantidade de contaminante por quantidade de produto - interesse da empresa e consumidores 

• Redu~ao da polui~ao comparada a investimentos ambientais - interesse da empresa e acionistas 

0 estabelecirnento de indicadores ambientais e urn processo que procura surnarizar dados 
ambientais para validar informa~oes-chave e fazer destas informa~oes compara¢es ano a ano. 0 

primeiro passo a ser dado quando se quer estabelecer indicadores ambientais em uma organiza~ao 
e realizar urn inventario a respeito dos problemas ambientais. 

A organiza~ao deveni com~ar examinando onde o meio ambiente estit sendo afetado, 
conseqiiencia das atividades operacionais, determinando suas causas e seus efeitos. Com base 
nestas informa~oes os primeiros indicadores ambientais poderao ser selecionados e integrados aos 

outros sistemas, deverao ser consideradas ainda as condi¢es internas e externas, avaliando qual o 

peso de urn em relayao a outro indicador. 

Sob a perspectiva extema aos limites geograficos e fisicos da empresa, o indicador ambiental 
selecionado devera estar de acordo com as prioridades estabelecidas na politica ambiental da 

org~ao: 
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• Como pode a organizayao afetar as condiyi)es locais ou regionais ( condiy()es do meio 
ambiente)? 

• Quais problemas ambientais que dominam as atuais discuss5es politicas? 

• Quais necessidades ou anseios extemos afetarn a organizaviio? 

Sob a perspectiva interna, a seleyao de indicadores ambientais deveni se referir a areas que 
diretamente ou indiretarnente sao influenciadas ou melhoram a org8llizayao: 

• Quais os principais problemas ambientais da orgailizayao? 

• Onde se obtem melhorias ambientais visando a reduviio de custos ou aumento de beneficios ? 

• Quais sao os mais altos potenciais de otimizayao? 

A definiviio de indicadores ambientais podeni ainda ser baseada em uma serie de ancilises num 

tempo determinado ( comparayao com indicadores em periodos anteriores) ou ate mesmo por 
comparaviio entre empresas (de mesmo ramo de atividade ou nao ). 

Nesta direvao, os indicadores de desempenho deverao ser: 

• Consistentes com a politica ambiental estabelecida pela organizayao; 

• Apropriados aos esforvos da gestao da organizayao, seu desempenho ou condivoes ambientais; 

• Uteis para medir o desempenho segundo os critt\rios de desempenho ambiental da organizaviio 

relevante e de facil entendimento pelas partes interessadas (funcionanos, investidores, 
fornecedores, consumidores, contribuintes, seguradoras, legisladores, vizinhanvas, associa~oes 
regionais, imprensa, ONGs, publico em geral); 

• Obtidos dentro de uma relaviio positiva de custo x beneficio e no tempo adequado; 

• Adequados para sua intenyao de uso baseada em tipo, qualidade, e quantidade de dados; 

• Mensuraveis em unidades apropriadas de desempenho ambiental; 

• Suscetiveis e sensitivos a mudanvas no desempenho ambiental da organizayao e capaz de dar 
informayi)es presentes e futuras do desempenho ambiental. 

5.3.2.1 - Selevao de indicadores gerenciais 

Estes indicadores devem permitir a avaliaviio de avoes gerenciais como treinamento, aspectos 
legais, alocayii.o e uso eficiente de recursos, custos da gestao ambiental, compras, pesquisa e 

desenvolvimento de produtos, e ayi)es corretivas que possam influenciar o desempenho ambiental. 
Tais indicadores devem auxiliar na avaliayao dos esforvos, decisoes e avoes gerenciais para 

melhorar o desempenho ambiental de uma organizavao. 

Os indicadores gerenciais podem ser usados tambem para avaliar efetividade de programas 

gerenciais, buscar a confonnidade com requisitos legais, identificar oportunidades para ayi)es 

preventivas, entre outros usos. 
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5.3.2.2 - Sel~o de indicadores operacionais 

Os indicadores operacionais sao responsaveis pelas informayoes sobre as operav5es de uma 
organizayao, relacionados aos insumos materiais, recursos naturais, projeto, instalayao e operayao 

de processos, manutenvao, e aos produtos, quer sejam eles produtos propriamente ditos ou 
residuos gerados no processo ( s6lidos, liquidos, reciclaveis, entre outros) e emiss5es 
(atmosfericas, ruido, radiayao, luminosa) referentes as operayoes. 

Os indicadores operacionais geralmente sao medidas de variaveis ou parametros de processo que 

possam estar relacionados a meio ambiente, tais como concentray(ies, volumes, taxas de uso, 
consumo de materias primas e recursos naturais, entre outros. 

5.3.2.3 - Sel~iio de indicadores de condi~o ambiental 

Os indicadores de condiyao ambiental descrevem condiy(ies locais, regionais, nacionais ou globais 

do meio ambiente. Tais indicadores podem auxiliar as empresas na identificayao e gestao de seus 
aspectos ambientais, na definiyao de critt\rios ambientais, na seleyao de indicadores gerenciais e 
operacionais, identificayao dos impactos globais da empresa entre outros bene:ficios. 

5.3.2.4 - Exemplos de indicadores 

Os indicadores podem ser selecionados baseados nas consideray(ies sobre quais riscos o sistema 
de gestao provoca em funyao de suas atividades, produtos e serviyos, adotando-se por exemplo 

as seguintes abordagens: 

• abordagem probabilistica de riscos - uma empresa que ofereya serios riscos ambientais 
provocados por suas operay(ies podera usar uma abordagem probabilistica de risco para 
identificar quais processos de maior risco de explos5es ou emissao de contaminantes, por 
exemplo. Urn possivel indicador gerencial podera ser horas de treinamento seguranya de 

processos aos funcionitrios envolvidos. 

• abordagem de aspectos legais - uma empresa que possua uma serie de compromissos legais 
assumidos, ou de alta importancia ambiental, podera usar uma abordagem legal para identificar 

quais os indicadores ambientais necessitrios para contribuir ou comprovar sua conformidade 
com os requisitos legais. Os parametros definidos nas legislayoes e regulamentos especificos 

poderao ser usados para esta seleyao. Alias, eles devem ser usados, pois podem servir tanto 
para acompanhar o desempenho ambiental como tambt\m para comprovar conformidade legal, 

bem como identificar possiveis nao-conformidades ou desvios ainda numa fase inicial, onde se 
necessitem menores investimentos e onde sejam possiveis ayoes mais rapidas e localizadas para 

a correyao das mesmas. 

• abordagem de risco a saude humana - uma empresa cujos processos apresentem riscos a 
saude humana, podera identificar urn material que apresente o maior risco de causar problemas 
a sallde das pessoas. Urn possivel indicador operacional podera quantificar contaminantes 

especificos emitidos, ou o inventitrio de material processado na unidade. 
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• abordagem de risco financeiros - uma empresa podera identificar alguns elementos 
relacionados a custos e fatores financeiros, escolhendo indicadores tais como custo de 
materiais usados mais dispendiosos, custo de tratamento de residuos, entre outros. 

• abordagem de risco de sustentabilidade - uma organi.zavao podera considerar os aspetos 
ambientais relacionados a sua sobrevivencia ou competitividade. Urn exemplo de indicador 
gerencial pode ser o investimento para substituiyao de CFCs. 

A titulo de exempli:fica~iio, sao apresentados a seguir indicadores definidos de acordo com duas 
condiyaes particulares. 

a) Exemplo 1 - Uma organizayao de servi~s local.izada numa area em que a qualidade do ar e 
reconhecidamente insatisfatoria pode considerar o item qualidade do ar em sua avalia~iio de 
desempenho ambiental, consistente com seu objetivo de reduzir emissoes veiculares. 

• lndicador de condi~iio ambiental - concentra~oes dos contaminantes atmosfericos 

• Indicadores operacionais - porcentagem da frota usuaria de combustiveis alternativos, consumo 
total de combustive!, consumo de combustive! por veiculo, freqiiencia de manuten~iio, numero 

de veiculos com catalisador 

• Indicadores gerenciais - investimentos em treinamento de motoristas, horas de treinamento por 
motorista, redu~iio do consumo dividido pelos custos de implementayao de catalisadores, 

investimentos em renovayao de frota 

b) Exemplo 2- Uma filbrica de solda de cartoes eletronicos instalada proxima de urn rio. 

• Indicador de condiyao ambiental - teor de chumbo no rio 

• lndicadores operacionais - concen~o de chumbo nos efluentes, consumo de solda, massa de 
borra de solda gerada por unidade produzida 

• Indicadores gerenciais - recursos investidos em pesquisa por redu~iio de consumo de solda, 
horas de treinamento 

5.3.3 - Desenvolvimento da avalia~io de desempenho ambiental 

0 desenvolvimento ( ou execu~iio) desta avaliayao envolve as etapas de coleta de dados, analises e 

conversiio das dos dados coletados, avaliayao dos resultados e relato e comunica~iio dos 

resultados, descritas a seguir. 

Os dados devem ser coletados de maneira consistente com os indicadores selecionados. Tais 

dados devem ser confiaveis, devendo incluir todos os protocolos e registros necessarios, tais como 
identifica~il.o, preenchimento, registro e disposi~o. Estes dados podem ser habitualmente 

coletados para outras finalidades, sendo usados tambem para a avali~iio de desempenho 

ambiental. 
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Eles podem ser coletados, por exemplo, atraves de entrevistas, de monitoramento e medi~o de 

processes, para relat6rios para 6rgaos ambientais, relat6rios financeiros, inventarios fisicos de 
produtos e residues, auditorias ambientais, interesses de consumidores, fus5es comerciais, entre 

outros. 

A partir desta coleta, os dados devem ser analisados e convertidos em informa~oes que descrevam 
o desempenho ambiental. Tal amilise deve considerar a acuracidade e qualidade dos dados, sua 
validade, e graus de incerteza relacionado aos processos. Para isso, pode-se usar processes como 

cil.lculos, estimativas, metodos estatisticos, tecnicas gnificas, inde~ao, agreg~o ou pondera~ao 

de dados. 

Feitas as transforma¢es e convers5es necessarias, as informa¢es agora devem ser comparadas 

com os criterios previamente definidos (legais ou estabelecidos para os indicadores selecionados ), 
com vistas a indicar processos ou deficiencias de desempenho ambiental. A finaliza~o deste 
processe e os resultados obtidos devem ser comunicados a gerencia, que deve tomar as a¢es 

necessarias para manuten~o ou corr~o do desernpenho ambiental. 

No final do processo, a emissao de relat6rios e demais comunica¢es relacionadas a desempenho 

ambiental sao uteis em sintetizar todo 0 processe de avali~o de desempenho ambiental para as 
partes interessadas intemas e externas a empresa. Entre OS beneficios deste processo, esta a 
abertura de canais de comunica~ao com as partes interessadas, aproveitando-se para ouvir e 

responder as preocupa~oes manifestadas, e refor~ar a imagem de boa vizinhan~ e consciencia 
ambiental. 

• Relatorios intemos - A comunica~o interna peri6dica visa envolver e compartilhar 
responsabilidades com os funcionarios da empresa, e seu papel nos resultados de desempenho 
ambiental atingidos. As informa¢es a serem transmitidas podem ser tendencias de desempenho 

ambiental (minimiza~o de residuos, por exemplo), conformidade com os requisitos legais, 
redu~oes de custos e resultados financeiros e oportunidades de melhoria ambiental. 

• Comunica~o externa - Comunica~5es extemas devem ser confiaveis e de fflcil compreensao 
para o publico-alvo. Tal processo pode melhorar a imagem da empresa e suas rela¢es com as 
partes interessadas. 

5.3.4 - Amilise critica da avalia~o de desempenho ambiental 

Como todo processe de planejamento, coleta e tratamento das informa~oes, deve haver uma 
conclusao que realimente este processo a luz das experiencias adquiridas, com vistas a obter uma 
constante melhoria do processe de avalia~ao como urn todo e nao somente a melhoria de 

desempenho ambiental. 
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0 processo de avaliac<iio ambiental deve ser analisado periodicamente visando identificar 
oportunidades de melhoria. Esta anitlise contribui para ac<oes gerenciais de melhoria no 
desempenho ambiental, podendo resultar em melhorias nas condiy()es do meio ambiente. 

Os passos para tal anitlise incluem a efetividade de custos e beneficios atingidos, os progressos 

para atingir os critenos de desempenho, a adequayiio dos critenos e dos indicadores escolhidos, e 
a origem, mt\todos de coleta e qualidade dos dados. 

5.4- Interfaces da ISO 14001 e ISO 14031 com os instrumentos legais 

Como se pode observar, as interfaces das normas que definem sistemas de gestao ambiental, e 

principalmente a ISO 14001, se iniciam ainda na etapa de planejamento, na definiyiio da politica 
ambiental da empresa, que como ja visto deve garantir em seu conteudo, entre outros itens, 
compromissos com cumprimento da legislayiio ambiental aplicavel. 

No processo de planejamento, a etapa de avaliayiio dos aspectos ambientais e sua signi.ficancia 
tambt\tn deve levar em considerayiio os requisitos legais e regulamentares, o que na pratica acaba 

fazendo com que diversas situae(oes regidas por instrumentos legais acabem se tomando impactos 
signi.ficativos, como gerac<iio e disposic<iio final de residuos s61idos, ernissiio de efluentes, erniss5es 
atmosfencas e emergencias ambientais. 

Especificamente no campo de requisitos legais, vale lembrar que existe urn item da norma 
definindo a necessidade de se manter urn processo para garantir que toda a legislayiio ambiental 
aplicavel a organizayiio seja conhecida e disponivel. Ainda, no processo de estabelecimento de 

objetivos e metas, a norma menciona ex:plicitamente que os requisitos legais devem ser levados em 

considerac<iio. 

Ja na etapa de implementac<iio e operayiio, no item referente a controle operacional se define que 
atividades relacionadas aos aspectos ambientais devem ter procedimentos e criterios operacionais, 
o que signi.fica que atividades relacionadas a aspectos ambientais regidos por instrumentos legais 

devem seguir procedimentos especificos em sua execuc<iio. Para emergencias ambientais, e urn 
item da norma que a empresa possua procedimento para atender tais emergencias. 

Na area de verificac<iio e ayiio corretiva, a ISO 14001 especifica que a empresa deve possuir urn 
procedimento para avaliayiio peri6dica do atendimento a legislayiio ambiental pertinente. Ainda 

nesta etapa, registros devem ser mantidos, e auditorias internas verificam o cumprimento dos 
requisitos da norma, e consequentemente verificam como os requisitos legais estao sendo 

analisados e monitorados. Assim, certamente, conformidade legal sera urn dos itens avaliados no 
processo de anitlise critica pela alta administrayiio. 
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Quando discutimos os processes de avalia~o de desempenho ambiental (ISO 14031 ), os 
instrumentos e requisites legais tambem aparecem permeando todo seu contoodo ja a partir de seu 
inicio, onde o criterio legal deve ser urn dos criterios principais para a sel~ao de indicadores 
ambientais, cujas razoes ja foram descritas no decorrer da aruilise desta norma no item anterior. 

Urn processo de avalia~o de desempenho ambiental, e todas as suas etapas de coleta, aruilise, 
avalia~ e reportologia dos dados e infollllll¢es, bern como a analise critica e melhoria do 
processo de avalia~o do processo, acaba funcionando como uma excelente ferramenta para 
comprova~o do atendimento aos requisites legais aplicaveis na medida em que se selecionam 
indicadores que possam ser comparados com requisites legais e demonstrar conformidade ou niio. 
Na pratica, e exatamente isto que ocorre - os requisites legais sao sempre utilizados como 
indicadores ambientais de desempenho nas empresas, principalmente na forma de indicadores 
operacionais. 
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6. Auditoria e Certifica~io Ambiental 

6.1 - Jntrodu~io 

0 conceito de auditoria de sistemas de gestiio ambiental, conforme dito, esta ligado a praticas 

gerenciais modernas. No capitulo anterior foram discutidas as ferramentas de implementayiio de 

sistemas de gestiio ambiental e, agora, seriio discutidas as ferramentas de verificayiio da 

efetividade desta implementayiio, tambem se comparando com as auditorias descritas nos 

instrumentos legais hoje em vigor. 

A certificayiio por terceiros e a avaliayiio de urn sistema por auditores independentes associados a 

uma organizayiio qualificada para realizar auditorias de SGA, conhecida como certificador ou 

organismo de certificayiio. Uma certificayiio pode ser entendida como a comparayiio do SGA 

existente, no escopo definido e contra os critenos escolhidos. T a! escopo e definido pela 

organizayiio, podendo ser especifico a uma planta ou a diversas unidades da empresa. Os criterios 

de certificayiio - cada pais tern o seu - tambem sao escolhidos pela empresa a ser auditada. 

6.2- Caracteriza~o de auditorias ambientais 

6.2.1 - Breve historico 

Como resposta ao incremento de regulamentayiio nos anos 70, muitas empresas passaram a 

avaliar, sistematicamente, sua conformidade em relayiio aos requisitos ambientais e avaliar os 

riscos existentes. Tal processo de avaliayiio - que passou a ser chamado de auditoria - era na maior 

parte das vezes voluntarios, com objetivo de identificar problemas e corrigi-los, evitando 

penalidades e exposiyi'ies desnecessarias. Acidentes ambientais de grande magnitude, e foco cada 
vez maior da midia por questoes ambientais tambem auxiliaram este processo. Nos anos 90, 

auditoria ambiental se firma como uma das melhores ferramentas de urn sistema de gestiio 

ambiental, e surgem empresas privadas com metodologias pr6prias para tal auditoria, espalhando

se pelo mundo. 

Os objetivos de uma auditoria ambiental sao, como se percebe, bastante claros. 0 EPA 

(Environmental Protection Agency, 6rgiio ambiental federal norte-americana), define em 1986 

auditoria ambiental como analise sistematica, documentada, peri6dica e objetiva por entidades 

regulamentadas das operat;iJes e praticas de uma instalat;iio, relacionada com o atendimento de 

requisitos ambientais ". Quanto aos objetivos, pode-se dizer que incluem a verificayao do 

cumprimento de leis, eficiencia dos sistemas de gestiio e riscos de atividades e operayi'ies 

praticadas. 
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6.2.2 - Conceitos, objetivos e tipos de auditoria ambiental 

Existem definidos nos documentos da ISO diversos tipos de auditoria ambiental, cujos conceitos 
foram esclarecidos no ambito do TC207, em 1995. Tal classifica~o encontra-se descrita na 

Tabela 9. As normas ISO 14010, 14011 e 14012 serao detalhadas no item 7.3. 

Tabela 9 - Quadro esquetruitico de comp~ entre os diferentes tipos de auditorias ambientais, 

modificada [28] 

Auditoria de SGA Auditoria de desempenho Auditoria de declara~o 

e de confonnidade ambiental 

Def"mi~io Considera 0 processo de Avalia desempenho e/ou Avalia inf<>IIlll!y&o sobre 

gestao ambiental como wu confonnidade dos processos e das ~ e desempenho 

todo. Openl\:5es; considerando criterios ambiental, descritas nos relat6rios 

Jegais e outros requisites adotados ambientais internos ou extemos. 
ou intemos, tambem conhecide por 
aoditoria de c ento. 

Materia Sistema de Gestiio Ambiental Desempenho Ambiental Declarayao Ambiental 

avaliada 
Resultados de monilonu:nenlo 

Objetivos Detenninar confonnidade Detenninar confonnidade com o Detenninar confonnidade com o 

com o criterio de aoditoria criterio de auditoria criterio de aoditoria 

Identificar areas potenciais de Identificar areas potenciais de Identificar areas potenciais de 

melhoria ambiental melhoria ambiental melhoria ambiental 

Verificar as a~Oes corretivas Detenninar confonnidade com 

requisitos legais e outros requisitos 

Escopo SGA da empresa Desempenho da empresa Dec!~ corporativas 

SGA da unidade Desempenho da unidade Declara~aes da unidade 

Desempenho em temas especiais ~s particulares (ar, 8gua, 

. ( ar, ~ solo, camada de oronio) solo, camada de OzOnio, etc.) 

Criterio ISO 14001 Objetivos ambientais da empresa 

Outra norma local ou Especifi~aes tecnicas Baseado na dec~ao especifica a 

internacional Requisites Jegais ser auditada 

Politica e procedin!entos ISO 14031 (se implementada) 

corporativos 

C6digos de conduta industrial 

Procedimentos ISO !40ll ISO 140Jl, focado em: 

• programa de medi~oes e testes A ser investigado 

• cali~ao dos equipamentos 

• indicadores ambientais 

Prooedimentos especificados em 

leltislac;ilo propria 

Qualifica~io ISO 14012 ISO 14012, focado em: 

dos auditores • conhecimentos em avaJial:ilo A ser investigado 

ambiental 

• tecnologia ambiental 

• requisitos Jegais 

Critenos especificados em 

Jegisla~o pr6pria 

Relatorios ISO 140 101!40 II ISO 14010114011 A ser investigado 

Outros relat6rios requeridos 

Relat6rios especificados em 

Jegis~iio pr6pria 
Autos de. .... o ou auditoria 

58 



6.2.3- Auditorias ambientais e a legisla~lio brasileira [19, 36] 

Urn dos temas mais discutidos atualmente, a auditoria ambiental, ja esta sendo definida em alguns 
estados e municipios como um instrumento regulador. Na esfera federal existe um projeto de Lei 
de 1992 (projeto 3160, com substitutivo do relator em agosto de 1995}, que versa sobre 
auditorias ambientais. Este projeto define que atividades potencialmente causadoras de impacto 

ambiental devem submeter-se a auditorias ambientais peri6dicas, com objetivo de verificar 
cumprimento de normas, regulamentos e tecnicas relativas a prot~o ambiental. 

Este projeto define auditoria como avaliayao peri6dica e ordenada dos aspectos normativos, 
tecnicos e administrativos de organiza~es que sejam capazes de provocar danos ao meio 

ambiente, veri:ficando-se a conforrnidade legal, o cumprimento as restri~es e recomenda~es da 
Iicen~ e do estudo de impacto, se esta de acordo com padroes de emissao e qualidade a ela 
aplicaveis, e avaliayao da politica ambiental quando a metodos de gestao de impactos, uso de 
materia-prima e energia, gestao de residuos s61idos, aperfei~oamento de produtos e processos, 

prevenyao de acidentes, conscientiza~ao e treinamento ambiental, bern como divulgayao das 
atividades e relacionamento comunitario. 

Tambem define uma periodicidade a ser avaliada caso a caso, e apresenta conceitos como 
independencia da auditoria, competencia do auditor e liberdade de acesso as informa~oes e iireas 

auditadas. Negligencia do auditor e niio corr~ao das falhas detectadas na auditoria sao 
consideradas infra~oes. 

Outro instrumento bastante recente no ceniirio legal ambiental, a Lei de Crimes Ambientais, 

apresenta em seu artigo 2°., a possivel inclusao da figura do auditor ambiental como uma pessoa a 
quem pode ser imputado crime quando deixar, conscientemente, de impedir um dano ambiental. 

Nas esferas estaduais, exemplifica-se com os modelos existentes nos Estados de Espirito Santo 
(Lei 4802 de agosto de 1993}, Minas Gerais (Lei 10627 de janeiro de 1992) e Rio de Janeiro (Lei 

1898 de novembro de 1991 }, que ja possuem legislayao referente a Auditorias Ambientais. 

Todas elas definem auditoria como a realizayao de insp~ao, avalia~oes e estudos para determinar 
conforrnidade ou niio com os requisitos legais e exigencias aplicaveis, niveis efetivos ou potenciais 

de poluiyao, condi~s de operayao e manuten~ao de sistemas de controle de poluiyao, medidas a 
serem tomadas para restaurar o meio ambiente, e capacitayao dos responsaveis pela opera~ao 

destes sistemas, com pequenas varia~oes entre as leis. 

Ainda, abordam a questao da independencia da auditoria e capacita~ao dos auditores, bern como 

consideram infr~es as negligencias de auditores e niio corre~oes de itens verificados em 
auditoria. 
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A periodicidade varia entre os modelos, sendo anual no Rio de Janeiro, trienal em :Minas Gerais e 

no Espirito Santo. Urn espa~ muito pequeno entre auditorias ambientais pode fazer com que elas 

nao sejam efetivamente realizadas; ja urn intervalo Iongo (mais de dois anos), faz com que se 

impossibilite na pratica a avali~o continua do desempenho de uma determinada empresa. 

Todas elas fomecem uma diretriz quanto aos processos industriais ou atividades a serem auditadas 

sendo, fundamentalmente, atividades de reconhecido potencial de impacto ambiental. 

A questiio de divulgayiio externa e publica dos resultados s6 nao e abordada na Lei do Espirito 

Santo. Nos outros estados se preve que estes documentos sao acessiveis ao publico- no caso de 

:Minas Gerais, inclusive com publicayiio em jomal. 

No ambito de municipios, a abordagem nao e muito diferente. Tomando por exemplo OS modelos 

de Vit6ria (Lei 3968 de setembro de 1993) e Santos (Lei 790 de novembro de 1991) e usada a 

mesrna definiyiio de auditoria que, em linhas gerais permeia as leis estaduais apresentadas, tambem 

se abordando os mesmos t6picos e conceitos como periodicidade, independencia do time auditor, 

capacitayiio de auditores e infrayoes atribuidas tanto a auditores quanto a auditados, dentro da 

mesma 1inha legal. A classificayiio de atividades aparece nos modelos de Vit6ria e Santos, e a 

questiio de divuJgayiiO publica sO e abordada na JegislayiiO santista. 

Ja no Estado de Sao Paulo, muito embora ainda niio exista uma legislayiio que regulamente 

especificamente, auditorias ambientais, quaisquer que sejam elas, o assunto ja comeya a aparecer 

em alguns documentos legais. 

A Constituiyiio Estadual atribui a responsabilidade de realizar, periodicamente, auditorias nos 

sistemas de controle de poluiyiio e de atividades potencialmente poluidoras e informar seus 

resultados a populayiio ao sistema de administrayiio da qualidade ambiental, entre outras 

responsabilidades. 

0 Decreto Estadual 41675/97, que institui o programa Operayiio Praia Limpa, tambt\m atribui a 
Secretaria do Meio Ambiente a responsabilidade de informar a populayiio quanto a auditorias nos 

sistemas de controle de poluiyiio e de atividades poluidoras. 

A ResolUI;iio SMA 01/90 preve a realizayiio de auditorias tt\cnicas como instrumento de 

fiscalizayiio e a Resoluyiio 66/96, que permite o acesso publico aos processos administrativos 

ambientais, tambem inclui como parte das informay()es os resultados de monitoramento e auditoria 

nos sistemas de controle de poluiyiio e de atividades potencialmente poluidoras. 

Para finalizar, a minuta da Politica Estadual de Residuos S6lidos define como instrumentos desta 

politica, entre outros, as auditorias ambientais. 

A discussiio efetuada neste t6pico sera retomada ao se analisar as diferenyas entre as auditorias 

legais e as auditorias previstas na serie ISO 14000. Por ora, apenas se apresenta o conceito 

existente, sintetizando suas principais caracteristicas. 
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6.3 - Normas de auditoria de Sistema de Gestio Ambiental 

6.3.1 -lntrodu~o 

As nonnas de auditoria do SGA foram desenvolvidas no SC 2 do TC207, com objetivo de 
normalizar auditoria arnbiental e investiga~oes ambientais relacionadas, cobrindo desde auditoria 
de sistema de gestii.o e auditoria de confonnidade ( ou desempenho ), ate estimativas para 
instala~o, investiga~es ambientais, e outras atividades de avalia~iio. 

Alem da edi~o das tres normas que seriio descritas, o SC2 trabalha hoje com o desenvolvimento 
de uma norma internacional conhecida como EASE (Environmental Assessment of Sites and 
Entities), que objetiva a avalia~o ambiental de unidades ("sites"), ou avalia~ e quantifica~es 
de passivos ambientais, ou auditoria de responsabilidade civil. Este tipo de auditoria esta se 
tomando cada vez mais comum nos dias de hoje, em fun~o de transa~oes comerciais, compra, 
venda, e forma~iio de joint ventures entre empresas. Site assessments, ainda sem tradu~o tecnica 
para o Portugues, preconiza avalia~iio investigativa, em diversas fases, do ativos imobiliarios e/ou 
equipamentos que estii.o sendo adquiridos atraves de uma metodologia estruturada. Metodologias 
distintas siio aplicadas por diferentes empresas especializadas mas, fundamentalmente, envolvem 
uma investiga~o em tres fases: 

• Fase 1 - Esta fuse se caracteriza por ser mais descritiva, situando-se geograficamente a 
unidade, avaliando possibilidades de possiveis interferencias extemas de atividades 
desenvolvidas na circunvizinhan~ atividades passadas desenvolvidas na unidade, processos 
industriais antigos, impactos ambientais passados, levantamento hist6rico dos fatos relevantes, 
registros passados, entre outros. Tecnicas de entrevista e analise de documentos siio as mais 
utilizadas nesta fase, que se caracteriza por ser uma fase explorativa e preliminar, que tern 
dura~o media de 2 a 4 semanas. A conclusiio de toda a analise feita nesta fase vai direcionar 
para a necessidade ou niio de continua~iio da investiga~o, encerrando a avalia~o ou 
prosseguindo para a fase 2. 

• Fase 2 - Esta fase se caracteriza por ser urn processo mais invasivo. Quando as conclus5es da 
fase 1 apontam para alguma probabilidade mais concreta de algum evento, e na fase 2 que se 
coletam amostras de solo, efluentes, agua subterranea, para que se analise se os impactos 
realmente aconteceram e qual o status do momento. Tambem nesta fuse pode-se avaliar o 
desempenho de sistemas de tratamento e controle de polui~o, bern como de equipamentos 
utilizados para tais processos. Esta fase niio tern uma dura~iio especifica, levando em media de 
1 a 4 meses. A conclusiio, baseada em resultados analiticos quantitativos, auxilia a dirimir 
eventuais duvidas da fase 1, e encerra a avalia~o ou direciona o processo para a fase 3. 

• Fase 3- Nesta fase ocorre a remedia~iio dos problemas detectados nas fases 1 e 2 atraves de 
tecnologias que podem envolver remo~iio de solo, tratamento microbiol6gico, bombeamento e 
rebaixamento do aqiiifero, refonna em sistemas de tratamento e controle de polui~, e 
substitui~o de equipamentos. Esta fase niio tern prazos, e conclui o processo de investiga~iio. 
Ap6s a sua conclusiio, ensaios amostrais siio realizados para comprovar a eficiencia atingida. 
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Esta norma - sobre Site Assessments - ainda se encontra como documento de trabalho, e deve 
demorar entre 3 e 5 anos para ser editada como Norma Internacional. 

As normas ja publicadas deste subcomite (ISO 14010, 14011 e 14012) se aplicam tanto a 
auditorias internas ( conhecidas como auditoria de I •. parte), quanto externas em situa~oes 

contratuais ou avalia¢es de fomecedores (2•. parte) ou por organismos extemos de auditoria (3'. 

parte), sendo aplicaveis a todos os tipos de org~oes, inclusive para fins de certifica~iio. 

Estas tres normas sao de orienta~iio e niio de especific~iio, servindo como guia apenas, niio sendo 
fornruladas para fins de certifica~o de procedimentos de auditoria. A ISO 14012 pode ser usada 

como ferramenta de avalia~o de auditores ambientais. 

Embora a ISO 14001 exija auditorias no sistema, tais auditorias niio precisam obedecer as normas 

ISO 14010 e 14011, pois tal aplica~ niio se constitui requisito expresso da ISO 14001. Em 
auditorias de certifi~iio, o auditor niio deve avaliar se os procedimentos de auditoria intema 
cumprem os requisitos destas normas, e sim se atendem as finalidades do SGA. Em suma, os 
requisitos das normas ISO 14010 a 12 niio devem ser entendidos como requisitos da ISO 14001. 

6.3.2 -ISO 14010 - Diretrizes para auditoria ambiental- Principios gerais [3, 25] 

6.3.2.1- Principais defini~oes 

A norma ISO 140 1 0 visa estabelecer os principios gerais de uma auditoria ambiental, aplicaveis a 

todos os tipos de auditoria. Antes de se discutir esta norma, deve-se atentar para a necessidade de 
se conhecer o significado de expressoes idimruiticas aplicaveis, descritas na Tabela 10. 

Tabela 10- Defini~ aplicaveis a auditorias ambientais, contidas na ISO 14010 

Auditoria ambiental Processo sistematico e documentado de veri:fica9§o, executado para obter e 
avaliar, de forma objetiva, evidencias de auditoria para detenninar se as 
atividades, eventos, sistemas de gestilo e coudi~ ambientais especificados on 

as infonna~ relaciouadas a estes esliio em conforutidade com os critenos de 

auditoria, c para comunicar os resultados dcstc proccsso ao clicutc 

Auditor ambiental Pessoa qualificada para executar auditorias ambientais 

Especialista tecnico Pessoa que prove conhecimentos on habilidades especificas a equipede 

auditoria, mas Que nfto narticiro como um auditor 

Criterio de auditoria Politicas, prilticas, procedimentos on requisitos em rela9§o aos quais o auditor 
compara as evictencias coletadas sobre o objeto da anditoria ( os requisitos 
podem incluir, mas nao esliio Iimitados a normas, diretrizes, exigencias 

· cadas pe)a or · e · · le~s on regtllamentares) 

Evidencia de auditoria Inf~s verificilveis, registros ou declara~ 

Constata~oes de auditoria Resultado da avalia9§o das evidencias da auditoria coletadas, comparadas com 
os criterios de auditoria acordados 

Objeto da auditoria Atividade, evento, sistema de gesliio e coudi9§o ambiental especificados elon 

informa~ relaciouadas a estes 

Conclusao da auditoria Julgamento ou parecer profissional expresso por um auditor sobre o objeto da 
auditoria, baseado e Iimitado a aprecia9§o que o auditor faz das consta~ da 

auditoria 
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6.3.2.2 - Principios gerais 

Os sete principios gerais para a pnitica de auditorias ambientais, detalhados no corpo da norma, 
sao, sinteticamente, descritos a seguir. 

• Objetivo e escopo - 0 objetivo e o escopo devem ser claramente definidos e documentados. 0 
escopo descreve a extensao e os limites da auditoria (sua abrangencia). 

• Objetividade, independencia e competencia - Os auditores devem ser independentes do 
processo e livres de preconceitos. Auditores internos nao devem estar vinculados ao objeto da 
auditoria, e o time de auditoria deve possuir comb~o apropriada de conhecimentos, 

habilidades e experiencia. 

• Profissionalismo - Cada auditor deve demonstrar zelo profissional e suas rel~es profissionais 
devem caracterizadas por confidencialidade e discri~o da auditoria. Nenhurn dos documentos 

obtidos e gerados devem ser divulgados sem auto~ll.o do auditado (a nao ser para casos 
previstos em lei). Recomenda-se que o auditor siga procedimentos que contribuam para a 
garantia da qualidade. 

• Procedimentos sistematicos - Qualquer auditoria ambiental deve seguir seus principios gerais, 
e utilizar metodologias e procedimentos sistematicos que sejam documentados e bern definidos, 

ressaltando que tais metodos devam ser consistentes com a auditoria realizada e com suas 
particularidades. 

• Criterios, evidencias e constata~oes - Os criterios devem ser definidos e negociados entre as 
partes. As informa~es devem ser coletadas, analisadas, interpretadas e documentadas 
(evidencias) com o objetivo de determinar se os criterios foram atendidos. Qualidade e 
quantidade de evidencia devem permitir aos auditores constatar ou nll.o atendimento ao criterio. 

Confiabilidade das constata~oes e conclus6es da auditoria - A auditoria deve ser planejada 

para ser confiavel. Evidencias objetivas devem ser entendidas como amostras, lembrando-se da 
existencia de urn elemento de incerteza inerente a todas auditorias ambientais. 0 auditor deve 

levar em conta estas limita~oes na conclusao da auditoria, devendo tambt\m empenhar-se em obter 
evidencias suficientes para conclusao final. 0 auditor pode ainda, apresentar recomenda~es para 

a~oes corretivas (desde que acordado anteriormente). 

• Relatorio da auditoria - Recomenda-se que todas as informa~es, analises e conclusoes da 
auditoria sejam enviadas ao cliente ( auditado ou contratante) atraves de urn relat6rio escrito, 
que inclua (mas nll.o se limite a) os seguintes pontos: 
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• Identifica~o da empresa auditada, do cliente, a equipe auditora e dos representantes do 
auditado 

• Objetivos definidos, escopo e criterio(s) da auditoria 

• Periodo coberto pela auditoria e datas de realiza~ao 

• Declara~ao sobre a natureza confidencial do conteudo 

• Rela~o de pessoas para distribui~o do relat6rio 

• Sumitrio do processo de auditoria, incluindo obstaculos encontrados 

• Conclus5es da auditoria 

6.3.3- ISO 14011- Procedimentos de auditoria de sistemas de gestio ambiental [4, 26] 

6.3.3.1 - Objetivos, fun~oes e responsabilidade da auditoria de SGA 

Esta norma estabelece procedimentos que permitem planejar e executar uma auditoria de 
conformidade de urn SGA Os objetivos de uma auditoria devem ser definidos, e podem ser 
tipicamente de: 

• determinar conformidade do SGA do auditado em rela~o aos criterios de auditoria usados; 

• determinar se o SGA vern sendo adequadamente implementado e mantido; 

• identificar areas potenciais de mellioria no SGA; 

• avaliar a capacidade do processo de analise critica em assegurar mellioria continua, adequ~ao 
e eficacia do SGA; 

• avaliar o SGA quando existir desejo de estabelecer rela~oes contratuais (parcerias, fusoes ). 

6.3.3.2 - Fun~oes, responsabilidades e atividades 

As fim~es, responsabilidades e atividades dentro de uma auditoria sao divididas entre seus 
participantes, desde o auditor lider ate o auditado. 

A equipe de auditoria deve possuir experiencia e especializa~ao compativeis com a auditoria 
(requisitos dos clientes, processo auditado e criterios de auditoria), e ntlmero de pessoas e 
habilidades lingiiisticas da equipe compativeis. Nao devem existir conflitos de interesse entre 
auditores e auditados. 

0 auditor Iider tern a responsabilidade de assegurar eficiente condu~o e conclusao da auditoria, 
mantendo entendimentos com o auditado desde as defini~oes preliminares. Cabe a ele obter as 
informa~oes necessarias a auditoria, montar a equipe auditora, elaborar e comunicar o plano de 
auditoria a equipe, preparar OS documentos de traballio e procedimentos. Ja durante a fuse de 
campo, na empresa auditada, cabe a ele solucionar problemas durante a auditoria, representar a 
equipe, notificar o auditado das constata~oes feitas, e relatar ao cliente os resultados da auditoria, 
fazendo recomenda~es caso acordado. 
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Ao auditor, cabe planejar e executar as tarefas a ele designadas de maneira completa, coletando e 

analisando evidencias para obter as conclusoes relativas ao SGA Tambem deve preparar seus 
docurnentos de trabalho, docurnentar suas constatayoes de auditoria, e participar da redayao do 

relat6rio final. 

Cabe ao cliente (que pode ou nao ser o auditado) determinar a necessidade de auditoria e seus 
objetivos e criterios, contratar os auditores e prover os recursos para a auditoria. A ele tambem 
cabe aprovar os criterios e plano de auditoria, e ao final receber o relat6rio e determinar sua 

distribuiyao. 

0 auditado, por sua vez, deve informar aos funcioruirios o objetivo e escopo de auditoria. E 
necessaria sua cooperayao com a equipe auditora, sendo ele responsavel por prover recursos 
logisticos necessaries ( acessos as instalay(;es, pessoal e documentayao pertinente ), designando 
pessoal de suporte a equipe auditora. 

6.3.3.3 - Auditoria 

0 escopo, que define a extensao e os limites da auditoria ern termos de localizayao fisica e 
atividades, deve ser definido pelo cliente e auditor-Iider. Tambem se recornenda que no inicio do 

processo de auditoria se analise criticamente a documentayao, envolvendo politica ambiental, 
programas, registros ou manuais existentes. Caso esta docurnentayao seja inadequada, o cliente 
deve ser cornunicado para decidir pela continuidade ou nao da auditoria. 

A etapa irnediatamente posterior e a prepara~iio da auditoria, que envolve as seguintes 
atividades: 

• Plano de auditoria - Este plano deve ser flexivel para permitir rnudanyas durante a auditoria. 
Deve incluir objetivo, escopo, criterios, identificayao das unidades a serem auditadas, 
identificayao das pessoas com responsabilidades significativas no SGA, identificayao dos 

elementos prioritarios de auditoria, procedimentos para auditoria, idiomas, epoca, durayao e 
local de auditoria, identificayao da equipe auditora, requisites de confidencialidade, forrnado do 
relat6rio final e data prevista de ernissao e requisites de retenyao de documentos. Todas as 

partes (auditor, cliente e auditado) devern ser cornunicadas e estarem de acordo corn o plano 
estabelecido. 

• Atribui~oes da equipe - Cada rnernbro da equipe de auditoria deve ter atribuiyoes especificas 
e/ou atividades especificas do SGA a auditar, e conhecer os procedirnentos a serem utilizados. 

• Documentos de trabalho - Podem incluir formularios para documentar evidencias, 

procedirnentos e listas de verificayao para avaliar os elementos do sistema, atas de reuniao. 
Todos os documentos devern ser arquivados e aqueles corn informay5es confidenciais devern 
ser adequadamente resguardados. 
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Concluida esta etapa, segue-se a execu~o da auditoria, realizada inteiramente ( ou quase, 
dependendo da auditoria) nas instalayoes da empresa auditada. A execuyao da auditoria se divide 

em: 

• Reunilio de abertura - Esta reuniao deve ter o prop6sito de apresentar a equipe auditora, 
rever escopo, objetivo, plano e calendario da auditoria, apresentar sumario de metodos e 
procedimentos a serem usados, estabelecer os canais de comunicayao, confirmar 
disponibilidade de recursos para a equipe, confirmar a reuniao de encerramento, rever 
procedimentos de seguranya. 

• Coleta de evidencias de auditoria - As evidencias devem ser coletadas em quantidade 
suficiente para se deterrninar a conformidade do SGA em relayao aos criterios. Podem ser 
coletadas atraves de entrevistas, exames de documentos, observay(ies de atividades e situayoes. 
Indicios de nao-conformidade devem ser registrados. Informayoes obtidas por entrevistas 
devem ser verificadas em fontes independentes, e informay()es nao verificaveis devem ser 
identificadas como tal. Deve incluir exame dos programas de amostragem e procedimentos que 
assegurem eficacia do controle da qualidade dos processo de amostragem e mediyao do 
auditado. 

• Constata~oes de auditoria - As constatay()es devem ser analisadas cntlcamente para 
determinar onde o SGA niio atende aos criterios de auditoria definidos, e devem estar 
documentadas de forma clara e concisa, devidamente comprovadas por evidencias de auditoria. 

• Reunilio de encerramento- Tal reuniao, ao encerramento das atividades de campo, tern como 
principal objetivo apresentar aos representantes do auditado as constatayoes da auditoria, 
assegurando compreensao clara e reconhecimento das mesmas. As divergencias devem ser 
resolvidas antes da ernissao do relat6rio final. Cabe ao auditor-lider as decis5es finais quanto a 
importancia e descriyao das constatayoes da auditoria, podendo o auditado ou o cliente 
discordar destas constatay(ies. 

Concluida a auditoria, recomenda-se a emissao de relatorios de auditoria. Esta etapa e dividida, 
entao, nos seguintes passos: 

• Prepara~o do relatorio de auditoria - A preparayao do relat6rio cabe ao auditor-lider, 
abordando todos os t6picos deterrninados no plano de auditoria. 

• Conteudo do relatorio de auditoria - 0 relat6rio deve conter as constatayoes da auditoria ou 
urn resumo delas, referendadas pelas evidencias em que se apoiam. Pode tambem incluir os 
itens descritos na ISO 14010, enfatizando nas conclusoes a conformidade do SGA em relayao 
aos criterios, grau de implementayio e manutenyao do sistema, e se o processo intemo de 
analise critica e capaz de cumprir seus objetivos. 
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• Distribui~o do relatorio de auditoria - 0 relat6rio e de propriedade do cliente, que pode 

enviar urna c6pia ao auditado. A distribui9Ao adicional s6 pode ser feita com autoriza9Ao do 

auditado. 0 carater con:fidencial deve ser respeitado. Caso a emissao do relat6rio atrase em 

rela~ao ao planejado, os motivos devem ser formalmente esclarecidos. 

• Reten~o de documentos - Recomenda-se que todos os documentos de trabalho e relat6rios 

sejam retidos de acordo com o combinado entre auditor, cliente e auditado. 

• Encerramento - A auditoria termina quando todas as atividades definidas no plano de 

auditoria forem concluidas. 

6.3.4- ISO 14012- Criterios de qualifica~o para auditores ambientais [5, 27] 

Esta norma fomece as diretrizes basicas - criterio - para qualific~o de profissionais como 

auditores ambientais. 0 cumprimento nao e obrigat6rio, todavia os organismos de credenciamento 

dos paises estao adotando as suas diretrizes na defini~ao dos criterios para qualifica9Ao e registros 

de auditores ambientais. No Brasil, o Inmetro (Institute Nacional de Metrologia e Qualidade 

Industrial) utilizou este documento como base para a defini~ao dos criterios nacionais. 

Neste documento se recomenda que os auditores tenham pelo menos nivel secundiuio, e tenham 

experiencia profissional apropriada de cinco anos (quatro para aqueles com nivel superior) em 

uma ou mais das seguintes areas: 

• ciencia e tecnologia ambientais 

• aspectos tecnicos e ambientais da opera~iio de instala~es 

• requisites aplicaveis de leis e regulamentos ambientais e documentos relacionados 

• procedimentos, processes e tecnicas de auditoria 

Alem destes requisites, os auditores devem passar por treinamento formal e de campo para 

desenvolver habilidades especificas, podendo ser provido interna ou extemamente. 0 processo de 

avalia9Ao desta competencia pode seguir os processes normals, como entrevistas, avalia~oes 

escritas, referencias pessoais, simulados, observa~es de pares, entre outras. Quanto ao 

treinamento de campo, este deve eqiiivaler a 20 dias de trabalho em auditoria ambiental em pelo 

menos quatro auditorias num periodo maximo de tres anos. Recomenda-se que inclua o 

envolvimento em todo o processo, sob supervisao de urn auditor-lider. Todo este treinamento ser 

evidenciado atraves de listas de freqiiencia, certificados, ou outra forma que comprove sua 

realiza~ao. 

Tambem se recomenda que o auditor tenha atributos pessoais como facilidade de expressao orale 

escrita, habilidade de relacionamento, independencia, objetividade, organiza9Ao pessoal, 

capacidade de fazer julgamentos e de reagir com sensibilidade as diferentes caracteristicas 

culturais, entre outras. 
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Para se tomar auditor-Iider, urn auditor deve demonstrar profunda compreensao e habilidade em 
todos os requisites descritos acima. Tambem pode ter participado de urn periodo adicional de 15 
dias de trabalho em auditoria em pelo menos tres auditorias, e ter participado como auditor -lider 
em treinamento em pelo menos uma destas tres auditorias. 

Recomenda-se que tanto auditores como auditores-lideres estejam atentos para a manutenyao de 
suas competencias, atraves da constante atualizayao profissional, incluindo a competencia em 
idiomas (urn auditor nao deve participar de auditorias em idiomas onde nao consiga se comunicar 
com fluencia). Obviamente, se recomenda profissionalismo, conforme estabelecido na ISO 14010. 

6.4 - Criterios de auditoria 

6.4.1- Hierarquia de credenciamento 

Para a compreensao do processo de certificayao, deve-se antes compreender a hierarquia 
envolvida. A entidade de reconbecimento, no Brasil e o Conselbo Nacional de Metrologia 
(Conmetro), que reconbece o lnmetro como o organismo credenciador. Este organismo define os 
criterios de avalia~ao e os requisites a serem cumpridos pelos organismos de certificayao 
( empresas de auditoria). Estas empresas sao avaliadas, e recebem a autorizayao para realizar 
auditorias va.Iidas dentro dos critenos do 6rgiio credenciador. No caso do Brasil, o lnmetro 
credenciou a Fundayao Vanzolini, BVQI, SGS, ABS, BSI, entre outras, para realizarem auditorias 
de Sistema de Gestao Ambiental pelo criterio Inmetro, passando a reconbecer processo de 
auditoria conduzidos por estas empresas como confiaveis. Estes organismos de certificayao 
(empresas de auditoria) siio entao contatadas pelas empresas que desejam buscar a certificayao por 
terceira parte. 

6.4.2 - Criterio brasileiro de certifica~ao- Inmetro NI-DINQP-073 [22] 

Conforme ja citado, a norma ISO 14001, imica da serie ISO 14000 passive! de certificayao, e 
internacional e define os requisites de urn sistema de gestao ambiental. Urn processo de 
certificayao envolve a avalia~ao de conformidade de urn sistema de gestao de uma organizayao 
frente a esta norma, sendo que em caso de conformidade entre tal sistema e a norma, recomenda
se a certifica~o. 

Esta avalia~o e feita baseada em critenos de auditoria definidos em linbas gerais pelas normas 
ISO 14010, 14011 e 14012 e, em nivel mais especifico, pelos organismos reguladores de cada 
pais. Pode acontecer - e acontece - a interpreta~o diferente de urn mesmo item da norma em 
paises diferentes. Sendo assim, num processo de certifica~ao a empresa define por qual ou quais 
criterios pretende ser auditada, tambem definindo neste memento os paises onde seu certificado 
tera validade. As empresas brasileiras tern optado pela certifica~iio por criterios europeus 
(britamco ou holandes, principalmente) para validar seus certificados no Mercado Comum 
Europeu, criterio norte-americano e, evidentemente, criteno brasileiro, que e editado pelo 
Inmetro. 
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A escolha de mais de urn criterio de certificayao niio significa que sera realizada uma auditoria 
para cada criterio escolhido. Desde que haja uma coincidencia de periodicidade nos criterios, 

realiza-se somente uma auditoria e faz-se a comparayao de seus resultados frente aos criterios 
escolhidos de maneira simultanea. Para que isso ~a possivel, o organismo auditor ( empresa 
responsavel pela auditoria e certificayao) precisa estar credenciado em todos os paises cujos 
criterios foram definidos. F eita a auditoria, o organismo auditor pod era ou niio recomendar a 

certificayao, atestando o atendimento e conformidade aos requisitos especificados pela ISO 
14001. Esta recomendayao e feita ao organismo normativo (ou de credenciamento de cada pais
no caso do Brasil, o Inmetro ), que a acolhe e registra o certificado. Para que isto aconteya, o 

organismo auditor deve ter sido avaliado e aprovado pelo organismo de credenciamento ( ou 
normativo ). A partir deste momento, a empresa pode se considerar certificada, segundo os 
criterios definidos, na norma ISO 14001. 

0 criterio brasileiro, Norma Inmetro NI-DINQP-073 (Criterios para credenciamento de organismo 
de certificayao de sistema de gestao ambiental) define todo o processo de certificayao e auditoria, 
desde sua preparayao ate a emissao do certificado de conformidade. Neste criterio encontram-se 

definidos termos referentes a auditoria ambiental, incluindo-se auditoria de sistema de gestao 
ambiental, definida como processo de verificar;iio sistemirtico e documentado para objetivamente 

determinar se o sistema de gestiio ambiental de uma organizar;iio esta em conformidade com o 

criterio de auditoria do sistema de gestiio ambiental acertado para a organizar;lio, e 

comunicar;iio dos resultados deste processo ao cliente. Toda a sistematica que se segue a 
certificayao, desde os direitos da empresa a ser auditada, do organismo certificador, criterio para 

reportologia dos resultados, uso dos certificados e das logomarcas, prazos para auditorias de 
manutenyao tambem e definida neste documento. 

Fundamentalmente, o documento tambem estabelece que o organismo certificador ( empresa que 
realiza auditorias) deve possuir urn Sistema da Qualidade ISO 9000, com todos os seus requisitos 
devidamente implementados e documentados. Alem disso, fundamenta e traz para o corpo do 
documento todos os conceitos listados nas normas ISO 14010-12 de maneira muito semelhante. 

Estabelece que as auditorias de manutenyao ( exames sisternaticos de abrangencia parcial em 
relayao a norma de referencia) devam ser realizadas em intervalos de no tru\ximo 12 meses, e que a 

auditoria de re-certificayao, de abrangencia total, deva ser realizada em intervalos de 36 meses. 0 
Inmetro se reserva ao direito de realizar auditorias-testemunha, sem periodicidade definida, com a 
finalidade de veri:ficar o desempenho dos auditores quando em auditoria. Define, ainda, urna serie 

de requisitos para uso de certificados e logomarcas, frisando: 

• 0 certificado refere-se ao sistema de gestao ambiental, nao devendo ser usado para insinuar 

que produtos ou serviyos estao aprovados ou certificados; 

• So pode ser utilizado quando autorizado por escrito pelo organismo de certificayao; 

• 0 escopo deve estar claramente definido no certificado; 

• A validade do certificado deve estar claramente definida; 

• Nenhurn documento de certificayao seja utilizado de maneira enganosa; 

• 0 auditado deve cumprir as exigencias do auditor ao fazer referencia da certificayao na midia; 

• Interrupyao do uso do certificado caso a certificayao ~a suspensa ou retirada. 
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Tal documento tambem estabelece a exigencia de que a empresa auditada conheya a legislayao 

ambiental vigente e comprove seu pleno cumprimento no ambito municipal, estadual e federal, 

demonstrando ainda que o sistema assegura a continuidade deste atendimento, devendo: 

• dispor de pianos, programas, metas e cronogramas formais comunicados aos 6rgaos de 

controle ambiental competentes e demais partes interessadas; 

• dispor de processo que permita comunicar as nao-conformidades relativas a legislayao 

ambiental aos 6rgaos de controle ambiental competentes e disponibilizar tais informa'i(oes para 

as demais partes interessadas; 

• colocar a disposiyao do auditor toda a documenta,.ao trocada entre a empresa e o 6rgao 

ambiental, para permitir ao auditor avaliar o historico de incidentes, viola,.oes e penalidades, 

bern como as a'i(oes corretivas e preventivas adotadas; 

• o auditor deve coletar de forma amostral evidencias objetivas para que possa verificar esta 

conformidade legal, relativa aos controles operacionais e atividades potencialmente poluidoras. 

No caso do nao cumprimento de qualquer dos itens acima, o certificado nao podeni ser emitido. 

Para o caso de organiza'i(oes distintas em areas compartilhadas, a organizayao auditada deve 

identificar e gerenciar a sua parcela de contribui'i(ao nos aspectos significativos comuns com as 

demais organiza,.Oes situadas no mesmo local, e o auditor deve ser capaz de avaliar esta 

identifica'i(ao e gestao. 

Para unidades similares em locais distintos - quando uma organizayao possui diversas plantas em 

diferentes Iocais - o certificado pode ser emitido para a organiza'i(ao de forma a cobrir todas as 

unidades similares mediante auditoria de amostragem minima de 113 das unidades. Neste caso, o 

certificado deve identificar as unidades avaliadas, e urn programa de auditoria deve ser 

estabelecido para cobrir as demais unidades em ate 18 meses. Caso o numero de unidades tome 

inviavel a amostragem, aniilise particular deve ser feita. Esta diretriz somente se aplica a 

organiza'i(Oes de baixa complexidade. 

A auditoria de organiza,.oes prestadoras de servi'i(os deve ocorrer em sua sede e nos locais onde 

ela presta servi'i(OS, ou somente nos locais onde presta servi'i(os - analisando-se neste caso as 

interfaces com a sede. 

De acordo com a ISO 14001, para organiza,.Oes com mais de uma unidade operacional, uma Unica 

unidade operacional pode ser definida como uma organizayao. Neste caso, a administra'i(ao da 

empresa deve designar urn responsavel local para implantayao e implementa'i(ao do SGA, com a 

devida competencia, autoridade e autonomia para gerenciar a unidade administrativa. 

0 organismo auditor deve, tambem, ser capaz de avaliar a relevancia dos aspectos ambientais 

significativos decorrentes das atividades da empresa. 

70 



6.4.3 - Outros criterios de certifica~o 

6.4.3.1 - Criterio britanico 

Sem duvida algurna o criterio britanico e aquele de maior reconhecimento na Comunidade 
Europeia. Este criteno e definido pelo Servi~o de Credenciamento do Reino Unido (UKAS -
United Kingdom Accreditation Service), que exerce papel semelhante ao papel do Inmetro no 
Brasil. [35] 

No campo dos aspectos legais, o criterio define que urn sistema de gestao ambiental em 

conformidade com a norma e aquele que busca a continua e permanente conformidade com os 
requisites legais. Neste contexto, o organismo auditor tera a responsabilidade de confirmar a 

existencia deste sistema, e tambem verificar o grau de implementa~ao e efetividade do mesmo. No 
caso de niio-conformidades legais, a organiza~o deve registrar e direcionar a,.Oes corretivas. 

Os organismos de certifica~o devem estar conscientes de que os requisites legais necessitam ser 
obedecidos tanto interna quanto extemamente a empresa, tambem podendo variar de esferas 
federais ate esferas locais. 0 organismo auditor deve ser competente para identificar quais os 

requisites realmente pertinentes. 

Todavia, o criterio britilnico niio e enfiitico ou mesmo explicito como o criterio brasileiro, niio se 
manifestando quanto ao fato de que a niio-conformidade legal e a certifica~o do sistema de 

gestao ambiental sao fatos mutuamente exclusives. Isto pressupoe que neste criterio, no caso de 
uma nao-conformidade legal ser identificada em qualquer grau, desde que est~a dentro de urn 

sistema ou processo que permita sua identifica~ao e defini~ao de a,.Oes corretivas - inclusive a 
Iongo prazo - o sistema e eficiente e a certifica~ao e possivel. Em sintese, por este criterio e 

perfeitamente possivel a certifica~o de uma empresa com pendencias legais em meio ambiente. 

6.4.3.2 - Criterio norte-americano 

0 criterio norte-americana de certifica~o de sistemas de gestao ambiental e o criterio definido 
pelo Conselho de Credenciamento de Certificadores (RAB - Registrar Accreditation Board). 

Este criterio pode ser entendido como urn criterio lubrido entre o brasileiro e o ingles, pois dentro 

das defini~oes do que vern a ser uma nao-conformidade grau "major'' ( considerada seria ), estao: 

• Urn ou mais elementos da ISO 14001 nao foram direcionados; 

• Urn ou mais elementos da ISO 14001 nao foram implementados; 

• Diversos elementos da ISO 14001 mostram niio-conformidades em documenta~ao ou em 

implementa~ao, ainda que de pequena importancia; 

• Aspectos ambientais significativos niio foram considerados; 

• Nao-conformidades com requisites legais que tenham sido identificadas pela organiza~o nao 

foram adequadamente consideradas. 
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Muito embora este criterio tambem nao afinne textualmente que nao-confonnidades no campo 

legal sejam impeditivos de certificayao, o mesmo criteno nao pennite a certificayao de sistemas de 

gestao que apresente nao-confonnidades consideradas serias. 

Na pnitica, isto faz com que pianos de ayao sejam efetivamente cumpridos (e nao apenas 

definidos ), ainda que nao concluidos, para que ocorra a concessao da certificayao ambiental. Se ao 

menos esta condiyao nao existir, a nao-confonnidade nao sera entendida como "adequadamente 

considerada". 

6.5 - 0 processo de certifica~iio [1 0] 

Urn processo de certific~ao se inicia com a constatayao, no ambito da empresa e atraves de 

auditorias internas, que o SGA esta compativel com os requisitos da ISO 14001. A partir deste 

momento, faz-se urn contato com urn organismo certificador (a partir daqui chamado de auditor), 

que envia urn questionario sobre detalbes da empresa que pennitam identificar a natureza, escala e 

complexidade de suas atividades. Este questionario auxilia o auditor na defini~ao da equipe e 

periodo a serem necessarios para conduzir uma auditoria compativel e eficiente com o sistema a 

ser auditado, fomecendo uma proposta il empresa. 

Aceita esta proposta, inicia-se o processo de auditoria. A auditoria de SGA e urn processo de dois 

estagios, ambos conduzidos na unidade auditada. Este requisito e imposto pelos organismos de 

credenciamento (Inmetro no Brasil) a luz de experiencias-piloto. 

A auditoria inicial envolve uma revisao na documenta~ao para verificar se todos os elementos 

presentes na ISO 14001 foram abordados, uma revisao na metodologia utilizada para identificar e 

avaliar os aspectos ambientais e legisla~ao, e a metodologia de auditorias intemas. 0 objetivo 

desta auditoria inicial e verificar se o SGA realmente esta baseado na avalia~ao dos aspectos 

ambientais, e esta comprometido com o controle e melhoria do desempenho ambiental. Tambem e 

urna importante etapa para avaliar se o sistema esta auditavel e completo. 

No caso de alguma nao confonnidade, elas serao reportadas e as a~oes corretivas serao discutidas. 

Poderao existir nao-confonnidades nas seguintes areas: 

• processo de analise dos aspectos e impactos ambientais 

• processo de auditorias intemas 

• requisitos legais nao identificados ou nao atendidos 

• o SGA nao aborda todos os elementos da norma 

Nestes casos, a empresa sera aconselhada a adiar o segundo estagio - a auditoria de certificayao -

ate que estas nao-confonnidades estejam perfeitamente compreendidas e o sistema tenha sido 

adequadamente revisado atraves de a~es corretivas. 
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A auditoria de certifica~iio (segundo estagio) se realizara no momento em que o auditor estiver 
confiante de que o sistema esta baseado em processos bastante claros, entre eles o de avalia~o 

dos aspectos ambientais. Durante a auditoria, qualquer niio-conformidade sera discutida e a 
recomenda~o para a certifica~o sera feita quanto todas as niio-conformidades encontradas forem 
solucionadas. 

0 certificado de conformidade com a ISO 14001 e entiio emitido, valido por 3 anos e sujeito a 

auditorias de manuten~o, com intervalos medios variando de auditor para auditor. Emite-se urn 
certificado para cada criterio de certifica~iio escolhido. Este certificado pode ser usado em 

marketing e propaganda, apenas salientando novamente que niio certifica produto nem e urn r6tulo 
ambiental, nao podendo portanto estar presente em urn produto ou em sua embalagem. 

Uma diferencia~o que deve ser feita e a questiio do reconhecimento dos certificados. Niio Ita 
garantias de que todos os certificados de ISO 1400 I sejam vistos como igualmente validos. Por 
exemplo, urn certificado obtido em paises como Estados Unidos ou Canada sera visto com urn 
valor maior do que aquele obtido em paises onde a legisla~o ambiental seja incipiente ou a 

fiscaliza~o seja ineficiente. Se a 16gica for a mesma da ISO 9000, o mercado vai regular a 

aceita~o destes certificados, e a reputa~iio das empresas de auditoria sera urn fator de aceita~o 
de urn certificado. 

Deve-se sempre ter em mente que o que esta sendo verificado e o grau de conformidade de urn 

sistema de gestiio ambiental frente a urna norma e a diversos criterios. Niio se esta avaliando 
desempenho ambiental, ainda que exista urna grande correla~iio entre sistema e desempenho 
ambiental. Empresas com alto grau de complexidade, ou de elevado potencial poluidor, ou ainda 

que produza produtos de duvidosa responsabilidade ambiental, poderiio ter sistemas de gestiio 
ambiental compativeis com a ISO 14001 e, consequentemente, passiveis de certifica~o. 

6.6 - Auditorias ambientais com base legal versus auditorias de SGAs 

E importante verificar que as auditorias de base legal e as auditorias de sistemas de gestiio 
ambiental siio dois processos que apresentam semelhan~s metodo16gicas que, contudo, possuem 
grandes diferen~as conceituais. 

Com~ando pelos requisitos legais, 0 que se observa e que todos OS documentos legais citados siio 

da decada de 90 e, portanto, bastante recentes. Vale observar que todos eles enfocam questoes 
relacionadas a conformidade legal e desempenho ambiental em sua essencia, se classificando 
portanto como auditorias ambientais de conformidade conjuntamente com auditorias ambientais 

de desempenho, onde o que se objetiva na verdade e comparar resultados de insp~es e 
avalia~oes reais com resultados considerados ideais e/ ou desejados. 
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Em instrumentos legais, logicamente, a questao de metodologia nao se apresenta claramente 

descrita, o que pressupoe que se adote (ao menos no Rio de Janeiro) uma metodologia simples 
dos requisites legais aplicaveis, avalia~o preliminar das atividades e impactos das empresas, 

insp~oes com eventual coleta de amostras ou dados de processo, verifica~o de registros que 
comprovem ( ou niio) conformidade legal, verificayi)es fisicas, analise deste conjunto de 
informayoes coletadas e emissao de urn relat6rio final descrevendo todas estas atividades. 

Este processo, em linhas gerais, e urn processo 16gico de realizayao deste tipo de auditoria, 
podendo contemplar uma metodologia urn pouco mais detalhada caso se faya necessfuio. 

Uma auditoria deste tipo preconiza ay(jes preliminares a auditoria no campo que envolvem uma 

coleta de dados, hist6rico, e avalia~o preliminar dos requisites legais aplicaveis. Inclui, na 
sequencia, atividades de campo e atividades p6s auditoria. Esta sistematica tambem e valida para 
auditorias de sistema de gestae ambiental, apenas considerando-se que as informay(jes a serem 

coletadas para auditorias de base legal e auditorias de SGA sao em sua essencia diferentes. 

Para urn SGA, as informay(jes preliminares coletadas vao urn pouco mais alem, podendo envolver: 

• Detalhes da empresa - endereyo, pessoas de contato, tamanho e porte da empresa 

• Produtos e serviyos da empresa 

• Escopo da auditoria 

• Nfunero de empregados, tumos, e detalhes de organizayao da companhia 

• Atividades e processes na empresa - atividades exercidas na unidade e pessoas envolvidas, 
empresas que compartilham espayo na planta como inquilinos e suas atividades relevantes 

• Materias-primas, processos de produyao, estocagem de produtos e aspectos particulares 
relacionados a localiza~o geogrcifica da planta 

• Correntes de residuos e emissoes 

• Transporte (produtos produzidos, matt\rias primas, etc) 

• Atividades-chave que estejam na planta mas que nao sao gerenciadas localmente 
( departamentos de compras, comunicayoes, por exemplo, em geral corporativos) 

• Serviyos subcontratados (limpeza, jardinagem, transporte, etc.) 

• Aspectos ambientais considerados significativos no processo 

• Licenyas, termos de compromisso, c6digos de pratica, e outros documentos legais 

• Sistemas de Gestao da Qualidade implementados 

• Requisites legais identificados 

Como se ve, urn processo de auditoria de sistemas de gestao pressupoe que o nivel de informa~o 
que o auditor recebe seja significative para permitir uma avalia~o da empresa. Em sua essencia, 

nao varia muito quando comparado com as informayoes solicitadas quando de auditorias 
ambientais de conformidade e/ou desempenho. 

Uma outra caracteristica que vai diferenciar os dois tipos de auditoria e a atividade de campo. Em 

geral, atividades de campo de auditorias sao de curta dura~o, levando ao redor de uma semana, 
sendo que a carga horaria da auditoria normalmente se diferencia pelo nfunero de auditores 
envolvidos ( auditores-dia) e niio tempo de auditoria. 
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Na auditoria de conformidade e/ou desempenho a atividade de campo vai buscar evidencias 
objetivas de conformidade ou nao-conformidade relacionados a desempenho ambiental. Esta 

atividade abrange, em uma auditoria de sistema, apenas tres it ens fundamentais, que sao: 

• Identificayao e atualiza~o de aspectos legais; 

• Controle operacional; 

• Monitoramento e medi~o. 

Todos os demais itens que caracterizam urn processo e urn sistema de gestao ambiental nao sao 
abordados e/ou verificados em urn processo de auditoria ambiental convencional. 

Portanto, vale dizer que em fun~o desta auditoria ser muito mais direcionada que urna auditoria 
de sistemas de gestlio, desvios ou nao conformidades do ponto de vista legal sao mais faceis de 

serem identificados. 

Uma auditoria de sistema de gestao, obrigatoriamente, deve verificar a conformidade em rela~ao a 

todos os itens da norma auditada, em urn curto espa~o de tempo. Na pratica, e urna auditoria feita 
muito mais na base da amostragem de situay5es e ou processos pontuais. Os auditores tern, em 
uma semana, que conhecer o processo, avaliar nada menos que 20 metodologias, de 20 a 100 

procedimentos especificos da empresa mais relacionados com sistema de gestao ambiental, avaliar 
registros de todo este processo, identificar eventuais desvios legais de identifica~o de legisla~ao 
ou requisito aplicavel que a organiza~o nao tenha identificado, identificar desvios de desempenho 
e conformidade ambiental, avaliar questoes multidisciplinares como relacionamento com 

fomecedores, comunicay5es, treinamento, buscando encontrar linhas de conduta ou atua~o em 
cada urn destes itens citados como exemplo. 

No momento que ele encontra uma nao-conformidade, ele tern de reporta-la identificando qual 

item da norma que esta em nao-conformidade em rela~ao a situa~o real encontrada, classifica-Ia 
quanto a grau de importancia (se compromete ou nao o sistema de gestlio ambiental como urn 
todo, classificando-a como "major" ou "minor"), emitir urn relat6rio simplificado para cada nao
conformidade. A partir dai, aguarda urn dia para discutir as propostas de solu~ao ou pianos de 

~o propostos pelo auditado. Todo este trabalho deve estar sendo feito para diversas areas e 
diversos processos ao mesmo tempo, muitas vezes centrado numa mesma pessoa - em geral, uma 
equipe auditora para uma empresa de cerca de 500 funcionarios, processos industriais de 

transfo~ao, varia entre 10 e 15 auditores-dias ( dois ou tres auditores por uma semana, urn 
deles acurnulando ainda a fun~o de auditor lider com as responsabilidades descritas na norma ISO 

14012). 

No final da auditoria, ainda na empresa auditada, deve ser emitido urn relat6rio final, que em 
sintese condensa todas as nao-conformidades, apresenta as opinioes particulares do grupo auditor, 

e recomenda ou nao para a certifica~ao ambiental. 
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Vale dizer, aqui, que isto tudo vale para auditorias de certificayiio. Nas auditorias de manutenyiio 

do certificado - aquelas realizadas de seis em seis meses na vigencia do certificado ernitido na 
primeira, que e de tres anos - o que se verifica em geral sao os itens referentes a: 

• Niio-conformidades abertas em auditorias anteriores e execuyiio dos pianos de ayiio 

• Aspectos legais identificados e curnprimento a legislayiio 

• Treinamento 

• Identificayiio de novos aspectos ambientais a partir de alteray(ies de processos 

• Registros de monitoramento e mediyiio 

• Resultados de auditorias internas 

• Analise critica da alta administrayii.o 

E esta auditoria, em geral, e realizada por unico auditor, entre dois e cinco elias. Verifica-se, 

portanto, que e uma auditoria muito mais voltada a avaliar as condiy<ies de irnplementayii.o de urn 
conjunto de pniticas e processos que definem urn sistema de gestii.o ambiental, e niio avaliar os 

resultados de desempenho ambiental da empresa. Tais resultados sao avaliados atraves de 
amostragem pelo auditor, que niio pode nunca enfocar ou direcionar a auditoria em itens 
especificos sob risco de niio !he ser possivel concluir a auditoria no prazo dirnensionado pela 

propria empresa de auditoria e contratado em consenso entre as partes. 

Tudo isso permite concluir que, quando este processo de auditoria e conduzido por empresas 

serias, que atuam em diversos paises e possuem urn minirno de globalizayii.O de conceitos e 
pniticas, a lisura deste processo ten de a ser garantida. N enhum auditor ou organismo auditor st\rio 
vai recomendar para certificayiio empresas onde exista a menor duvida sobre a irnplementayiio do 

sistema, ou mesmo sobre a existencia de exposiy<ies de carater legal. 

E, certamente, para estas empresas globalizadas, recomendar ou niio recomendar para a 
certificayao urna empresa do Brasil niio faz a menor diferenya em termos de faturamento que 

justifique alguma ma-fe. Pelo contrano, o risco de certificar empresas brasileiras que depois se 
envolvam em Jitigios ambientais pode comprometer - e seriamente - a irnagem da empresa 
responsavel pela certificayii.o, tanto no Brasil como ate mesmo em outros paises. 

Na realidade, o mercado vai ditar as regras. As empresas que realmente estiverem buscando a 
certificayiio real, verdadeira, e considerada como seria pelo mercado, vai buscar contratar 
empresas st\rias de auditorias. Aquelas que quiserem a certificayiio apenas para atender press5es 

ou para questoes locais de irnagem, vai buscar empresas que niio sejam as mais serias. 0 que 
acontece na pratica e que poucas pessoas fora do meio tecruco e cientifico conseguem fazer a 

distinyao entre sistemas serios ou niio, por niio possuirem instrumentos ou conhecirnentos para 
fazer a distinyao entre estes dois processos. 
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7. Gestio de requisitos legais e conformidade ambiental utilizando o 

metodoZopp 

7.1- Introdu~ao 

A metodologia adotada para a realizayao deste estudo pode ser dividida em diferentes momentos. 

Nurn primeiro momento, identificou-se - com o auxilio de bases informatizadas de dados e 
referencias bibliognificas - os instrumentos reguladores legais nas esferas federal e do Estado de 
Sao Paulo. Descreveu-se, os pontos principais destes instrumentos, apresentando-os de maneira 
sintetica e destacando-se os requisites ou partes relevantes ao estudo posterior. No campo das 

auditorias ambientais, tomou-se por base urn levantamento de requisites legais existentes no Brasil 
e em diversos estados e municipios, revisando-os quanto a validade no presente momento e 
tambem apresentando-os de maneira sintetica e comentada. 

Ainda neste primeiro momento, apresentou-se tambem de maneira sintetica a sene ISO 14000, 
destacando-se as normas que especificam sistemas de gestlio ambiental. As normas ISO 14001, 
14004, 14010, 14011, 14012 e 14031 foram apresentadas de maneira comentada e discutida 

quanto ao seu conteudo e forma de aplicaylio. Auditoria ambiental de sistema de gestao, diferentes 
criterios (brasileiro, norte-americano e britamco) e o processo de certificaylio foram tambem 

apresentados e discutidos, bern como as diferenyas entre as auditorias respaldadas por documentos 
Iegais e as auditorias de sistemas de gestao. 

A partir da descriyao e do entendimento dos dois ambientes, e por serem dois ambientes 

mutuamente relacionados, passa-se a urn segundo momento, onde se trata conjuntamente os 

aspectos relacionados a instrumentos legais e normas voluntiuias, propondo-se para esta 
interligayao a adoyiio de metodologias de dominio publico. 

7.2 - Alternativas metodologicas 

Para a implementaylio dos requisites da ISO 14001, destacando-se os itens estudados neste 
trabalho, e necessiuia a escolha ou adoyao de urn modelo que permita a analise das diferentes 

condiy<ies - ceniuios - existentes ou planejadas e que fomeya subsidios, ferramentas ou 
metodologia para transportar requisites de urna norma para a realidade de quem a implementa. 

Nesse sentido, objetivou-se discutir a aplicaylio do metodo Zopp [17], com a finalidade de se 
identificar se tal metodo pode ser usado como instrumento para a analise dos diversos ceniuios, e 

consequentemente para a definiylio de urn modelo de trabalho que aborde e equacione as questoes 

Iegais no ambito de organizay<ies que pretendam implementar os conceitos de gestao ambiental da 
serie ISO 14000, notadamente a norma ISO 14001. 
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Numa empresa podem ser considerados tres tipos de ceruirios, de maneira semelhante ao que se 

adota em Planejamento Ambiental. 0 cenlirio real pode ser definido como o conjunto de pniticas 

de gestao ambiental usadas hoje pela maioria das organiza~es. Muitas empresas ainda adotam 

uma linha de conduta que as caracteriza como tipicamente reativas frente as esparsas ay5es 

especificas de controle por parte do orgiio ambiental. 0 que tambem se observa e a pnitica muito 

comum de posturas de "compensayiio" ao meio ambiente por danos ambientais utilizando-se 

programas que na pratica niio representam incremento na cultura organizacional da empresa. 

Urn outro ceruirio, o cen:irio desejado, se caracteriza fundamentalmente pelo arcabouyo legal 

existente. Em outras palavras, a sociedade - atraves de seus poderes constituidos - estabelece urn 

sistema legal em meio ambiente proibindo e disciplinando uma serie de atividades no territorio 

nacional, bern como definindo os indicadores, tambem conhecidos como instrumentos reguladores, 

onde aplicavel. Para tornar o cen8.rio desejado cada vez mais proximo do ceruirio real, o Estado 

faz uso de seus agentes de fiscalizayiio, os orgiios ambientais a nivel federal, estadual e as vezes 

municipal, os conselhos de defesa do meio ambiente, e as curadorias de meio ambiente na esfera 

do Poder Judiciario. 

A condiyiio entendida como o final deste processo configura o cenlirio ideal. Para atingir o que 

hoje se entende como tal ceruirio no campo da proteyiio ambiental, leva-se em conta a adoyiio, 

num primeiro momento, dos requisitos da norma ISO I 400 I que inclui uma avaliayao das 

atividades, produtos e serviyos de uma organizayiio com vistas a se determinar os seus aspectos e 

irnpactos ambientais mais relevantes, de forma a estruturar toda uma estrategia de gestiio para 

atuar sobre tais aspectos, que busca uma constante melhoria no desempenho ambiental das 

empresas. Nesta perspectiva, pressupoe-se que exista uma forte interayiio com os orgii.os 

ambientais na medida em que sera necessaria comprovar a conformidade com a legislayii.o 

ambiental aplicavel, bem como considerar os pontos-de-vista das partes interessadas - e 

certamente os orgiios de controle ambiental farii.o parte das tais "partes interessadas". 

Foi tambem analisada a adaptayiio da metodologia Planejamento Estrategico Situacional (PES) 

[32]. Todavia, a irnplementayiio de Sistemas de Gestii.o Ambiental envolve processos intemos a 

empresas onde o nfunero de atores sociais e reduzido. Ademais, conforme descrito neste estudo, 

tal irnplementayao passa inicialmente por uma fase de comprometirnento da alta administrayiio. A 

partir desta etapa, toda a empresa e levada a incorporar este comprometirnento, que deve ser - e 

na pratica isso acontece - sempre buscado atraves da forma consensual. A partir deste momento, 

eventuais conflitos entre os atores internos no processo de irnplementayii.o de SGA sao resolvidos 

de maneira a niio comprometer o objetivo maior. E obter a conformidade em relayii.o aos 

requisitos legais aplicaveis e premissa basica e fundamental. Nii.o existem, pois, conflitos intemos 

ou questionamentos quanto a essa necessidade. Nesta linha de raciocinio, torna-se dificil adaptar 

aspectos relacionados a esta metodologia na irnplementayiio de sistemas de gestiio ambiental, visto 

que o PES se baseia num principia fundamental que e o da existencia de conflitos entre os diversos 

atores do processo. A leitura de Rutkowski [39] - aplicayii.o do PES para gestii.o da qualidade em 

uma empresa de transporte publico, onde existem estes conflitos - ilustra e corrobora esta 

afirmayii.o. Ainda, no campo da iniciativa privada, em processo onde o conflito praticamente 

inexiste, e num processo onde os resultados da irnplementayiio tern de aparecer rapidamente, o 

proprio Matus [33] reconhece que oPES nii.o eo metodo mais adequado. 
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Para problemas ou questoes de baixa interrela~o e pouco complexas, Matus indica o metodo 
Mapp (Metodo Altadir de Planejamento Popular). 0 Mapp se baseia na proposta de que as 
organiza~oes identifiquem e selecionem seus problemas mais relevantes, priorizem e definarn 
maneiras de enfrenta-los com os recursos disponiveis. Todavia, a rela~o de conflito entre os 
atores sociais continua sendo urn principia metodol6gico - analisado de maneira mais simplista que 
no metodo PES - sendo portanto o Mapp uma metodologia mais afeta ao trato de questoes sociais 
no funbito da administra~iio publica. 

7.3- Planejamento de projetos orientado a objetivos (Zopp, adaptado) 

0 planejamento orientado a objetivos (Zopp) e uma ferramenta que permite elaborar os 
fundamentos de uma proposta, estabelecendo defini~oes claras e objetivando se chegar a uma 
compreensiio comurn dos problemas envolvidos. Tambem vai servir para visualizar urn caminho a 
se seguir para se atingir urn objetivo, atraves de pontos de referencia para monitoramento e 
avalia~o das propostas (ou ambientes). Ainda, este metodo auxilia na comunica~o e cooper~o 
entre as partes envolvidas. 

As etapas que compoem o metodo Zopp sao cinco, descritas a seguir. 

a) Etapa de anlilise da participa~io 

Nesta etapa, a organiza~o deve identificar todos os envolvidos com a questiio ambiental, para 
permitir urna visiio de conjunto das organiza~oes diretamente afetadas como assunto, e tambetn 
conhecer os interesses e expectativas de outras areas. 0 envolvimento de partes interessadas, aqui 
podendo ser representadas por comunidades, acionistas ou 6rgiios ambientais pode ser incluido 
nesta etapa, visando obter informa~oes que possam ser relevantes nas etapas posteriores, quando 
se definem os objetivos e metas. 

b) Etapa de anlilise dos problemas 

0 problema aqui e interpretado pela maneira como as questoes legais ambientais seriio analisadas 
dentro do Sistema de Gestiio Ambiental. Neta etapa, e fundamental considerar itens como divisiio 
de responsabilidades e participa~o mais ativa das fun~oes envolvidas diretamente. Em resurno, o 
problema se traduz em como identificar os aspectos ambientais das atividades da empresa, os 
requisitos legais a ela aplicaveis e como comprovar conformidade em rela~iio a eles. E, caso 
existam niio-conformidades, em como corrigi-las. 

c) Etapa de anlilise de objetivos 

0 objetivo desta analise e garantir, atraves de ferramentas gerenClrus, o conhecimento e a 
conformidade em rela~iio aos requisitos legais, abrangendo desde a identifica9iio de novos 
requisitos legais ate a obten~iio sistematica de registros que comprovem esta conformidade. Urn 
outro objetivo e a certifica~iio ambiental. Tais objetivos se encontram planificados atraves de 
arvores de objetivos especificas para ambos nas Figuras 3 e 4. 
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Figura 3 - Analise do objetivo de conformidade legal atraves da arvore de objetivos, segundo o 

metodo Zopp. 
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Figura 4 - Analise do objetivo de certificayao ambiental atraves da arvore de objetivos, segundo o 

metodoZopp 
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d) Anlilise de altemativas 

As alternativas, neste caso, devem ser analisadas considerando-se a necessidade de se atender os 
requisites referentes it conformidade legal inserida na ISO 14001. A alternativa a ser proposta, 

aqui, envo1ve as seguintes premissas: 

• Procedimento de atualiza~o de requisitos legais existentes [40) 

A empresa deve orientar seu Departamento Juridico para estar atento e acompanhar a evoluyao 
dos requisites legais ambientais. Como esta atividade na pnitica se torna inviavel, pois estes 

departamentos trabalham com outras prioridades por e1es consideradas mais relevantes para o 
neg6cio das empresas - como direito fiscal e tributano, trabalhista, direito civil contratual, por 

exemplo - esta alternativa acaba representando um serio risco de desatualiza~iio quanto aos 
requisites legais existentes. 

Urna alternativa que resolve este problema e a associayao a um servi~ de banco de dados de 
regulamentayao ambiental, de atualizayao peri6dica (em alguns casos, ate mesmo mensa!) que 
mantenha a organizayao ciente dos requisites legais existentes e vigentes no pais. Esta alternativa 

tern sido adotada pela quase-totalidade das empresas que realmente des~am ter um processo de 
atualizayao dos requisites legais que s~a ao mesmo tempo pratico e eficiente. 

Ap6s feita a atualizayao, vale lembrar que a norma fala em requisites legais aplicaveis. E a maneira 
de se identificar dentre os requisites legais quais siio aplicaveis passa diretamente pela analise das 
atividades, produtos e servi~s da empresa. Regulamentayao como licenciamento ambiental, 
cadastramento ambiental, par§metros de emiss5es e de qualidade certamente seriio aplicaveis. 

Regulamentayao especifica para setores industriais especificos tambem podem existir. Para tanto, 

o que se faz necessario nesta etapa e um processo de reuni5es peri6dicas entre a fimyao ambiental 
e as fim~es relevantes na empresa para analise conjunta dos requisites ambientais aplicaveis. 

Vale dizer que o gerente ambiental pode atuar como um "pre-filtro", eliminando aqueles requisites 

que certarnente entende niio serem aplicaveis. Mas ele por si so niio deve ser a responsavel por 
esta identificayao como um todo. Nesta etapa, o departamento juridico deve se fazer representar 
para dar o respaldo legal. A periodicidade destes encontros deve ser regida pela ediyao de 

documentos legais que ~am relevantes, identificados na primeira analise do gerente ambiental. 

i Processos de controle e avalia~io de desempenho e conformidade 

Conforme ja mencionado, a norma ISO 1400 I tambem estabelece que a organizayao deve ter um 
procedirnento para avaliayao peri6dica de sua conformidade legal. Este procedirnento deve estar 

fimdamentado na verificayao dos registros gerados. 
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Estes registros podem ser divididos em licenyas ambientais, cadastros ambientais, 
correspondencias trocadas com o 6rg1io ambiental, entre outros, no campo de documentos legais 
que viabilizem as opera~oes da empresa. 

No campo de monitoramento, se faz necessaria a ado~ao de indicadores ambientais definidos nos 

documentos legais, e os conseqiientes resultados e aruilises destes indicadores vai demonstrar ou 
n1io esta conformidade legal. Conforme analisado, o processo descrito na norma ISO 14031 pode 

ser usado para a avalia~ao de conformidade legal atraves da avali~o de desempenbo para os 
indicadores ambientais selecionados. Procedimentos que definam criterios operacionais e planilhas 
de monitoramento sao as ferramentas mais usuais para o acompanhamento destes indicadores. 

As auditorias internas ambientais tambem devem ser utilizadas para a verifica~o deste processo 
como urn todo. 

e) Matrizes de planejamento de projetos 

As matrizes de planejamento de projetos para aruilise da questao legal e para certifica~o 
ambiental sao capazes de sintetizar a etapa de planejamento, atraves dos questionamentos 
apresentados na Tabela 11. 

Tabela 11 - Esquema basico da matriz de planejamento de projetos 

Poroue se leva a cabo uma proposta ( ou conceito de gestao) Objetivo superior 

Que efeitos sao esperados Objetivo da proposta 

Ooue se deseja obter com a proposta Resultados 

Como Alcan~ os resultados esperados Atividades 

Que fatores extemos devem ser considerados Suposi~oes 

Como verificar o sucesso do projeto Indicadores objetivos 

On de encontrar dados para a avalia~o do projeto Fontes de verifica~ao 

Quanto custa o projeto Especifica~ao de custos 

As Tabelas 12 e 13, a seguir, resumem urn modelo de matriz de planejamento para se atingir os 

objetivos analisados nas figuras anteriores. 
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Tabela 12 - Matriz de planejamento para conformidade legal em meio ambiente 

Por que se busca a conformidade • Parte do processo de certifica~o ambiental 

• lmagem da empresa 

• Retorno financeiro 

• V antagem competitiva 

• Nao ser considerada criminosa 

Quais os efeitos esperados Estar 1 000/o em conformidade com a legisla~o 
ambiental aplicavel e vigente 

0 que se deseja obter F acilidade no trato das questoes ambientais 
tanto internamente quando externamente junto 
a partes interessadas e 6rgaos ambientais 

Como alcan~ar os resultados esperados • Ferramentas de atualiz~ao e identifiea~ao da 
legisla~ao 

• Uso de indicadores ambientais para 
monitoramento e avali~ao peri6dica da 
conformidade atraves dos registros definidos 

Que fatores extemos devem ser considerados • Fiscaliz~o por parte do 6rgao ambiental 
responsavel 

• Opinioes da comunidade quanto a 
responsabilidade ambiental da empresa 

• Surgimento de novos requisitos legais 

Como verificar o sucesso oeste processo Uso de indicadores ambientais baseados nos 

requisitos legais aplicaveis e registros de ordem 
legal. Fiscaliza~ao ambiental serve tambem para 

esta verificaclio. 

Onde encontrar dados para avaliaclio Resultados de monitoramento comparado 
contra criterios definidos, como criterios 
operacionais ou criterios legais. 

Quanto costa o processo Os custos referentes ao processo de gestao sao 
custos baixos, referentes a rotinas internas. No 
caso de nao-conformidade legal que necessite 

investimento, OS custos vao depender da 
complexidade da solucao a ser adotada 
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Tabela 13- Matriz de planejamento para certificayao ambiental ISO 14001 

Por que se busca a certitica~io • V antagem competitiva 

• Imagem institucional 

• Consequencia da inclusao da componente 
ambiental nos processes de gestao da 
empresa 

Quais os efeitos esperados • Melhoria do desempenho ambiental da 

empresa 

• Obtencao de melhoria de imagem 

0 que se deseja obter • V antagem comercial competitiva 

• Abertura de mercados 

• Facilidade no trato com 6rgaos ambientais e 
partes interessadas 

Como alcan~ar os resultados esperados Pela implementayao de todos os requisites da 
norma ISO 14001, utilizando-se como 

ferramenta principal as diretrizes definidas na 
norma ISO 

Que fatores extemos devem ser considerados • Maior pressao dos 6rgaos ambientais 

• Legislayao ambiental em franca evoluyao 

• Pressao da sociedade, consumidores, e do 
mercado em geral 

Como veriticar o sucesso neste processo Uso de indicadores ambientais e auditorias 

externas de certificayao ambiental e de 

manutencao do certificado. 

Onde encontrar dados para avalia~io Registros do sistema de gestao ambiental e 
resultados de auditorias internas e externas. 

Quanto custa o processo Os custos referentes ao sistema de gestao sao 

pequenos. Os investimentos feitos para se 

atingir os objetivos e metas ambientais tern 

retorno a Iongo prazo. Os custos com entidade 
certificadora serao de cerca de R$ 30.000. 

Custos para correyao de nao-confonnidades 
varia em funcao da complexidade das mesmas. 

Como se percebe pela aplicayao dos conceitos da Metodologia Zopp, ambos os objetivos (e 
consequentemente os processes) ocorrem de maneira sequencia! e fundamentados em processes 

conhecidos como PDCA - planejamento de atividades, desenvolvimento de processes e de 
alternativas, controle ( e monitoramento) dos parametres e indicadores-chave do processo, e 

atuayao onde necessaria para corrigif desvios de desempenho, definidas ap6s a analise critica do 

processo como urn todo. 
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0 processo de gestao ambiental e uma atividade continua, que portanto deve estar sempre se 

retroalirnentando de elementos novos como novos processos, novos instrumentos legais, novas 

pessoas, novos objetivos e metas que busquem a melhoria continua dos processos, treinamento 

continuo e monitoramento constante associado a auditorias peri6dicas. 

Nesta perspectiva, a hip6tese de que a metodologia Zopp de planejamento orientado a objetivos 

possa ser totalmente utilizada no processo de implementa~o de urn sistema de gestao ambiental 

se comprova. E se comprova de uma maneira muito interessante, considerando-se os seguintes 

fatores: 

• 0 conceito de planeje-desenvolva-controle-atue (PDCA), conceito atualmente considerado 

como urn dos bons conceitos de administr~o industrial aparece claramente descrito na 

metodologia Zopp. Este conceito permeia pela ISO 14001, e e o conceito fundamental do 

processo nela definido como sistema de gestao ambiental. 

• A metodologia Zopp deve ser exaustivamente exercida na etapa de planejamento, onde na 

verdade se definem os alicerces de urn SGA. Nesta etapa, o curnprimento de todas as fases da 

metologia acaba direcionando automaticamente as a~5es e sistemas de controle a serem 

implementados. E, na implementa~o de SGAs, a etapa de planejamento e o que vai nortear 

todo o processo seguinte - implementa~ao e opera~o, verifica~ao e a~o corretiva, e analise 

critica. 

• A metodologia Zopp nao deve ser aplicada ao processo Certifica~o Ambiental ou 

Implementa~ao de SGA como apenas urn macro-processo Unico. Deve, sim, ser aplicada para 

planejar a implementa~o dos conceitos e processos definidos na ISO 14001, como 

Conformidade Legal (abordado no estudo acima), Atendimento a Emergencias, Comunica~ao, 

Controle Operacional, Auditorias Intemas, Avalia~o de Aspectos Ambientais, Estabelecimento 

de Objetivos e Metas, e outros processos. Vale dizer que a norma especifica "o que" deve ser 

feito, e versa muito pouco sobre "como" deve ser feito. Este maneira de se implementar 

aparece nas ferramentas de suporte, notadamente em Auditoria e Avali~o de Desempenho 

Ambiental. 

• Urn aspecto que parece 6bvio mas que e extremamente relevante - principalmente para 
pequenas e medias empresas - e que a metodologia Zopp e publica e pode ser usada sem 

restri~es. Existem diversas metodologias desenvolvidas para implementa~o de SGAs com 

vistas iL certifica~ao ambiental, todas elas desenvolvidas por empresas privadas de engenharia, 

consultoria, ou ate mesmo por grandes conglomerados multinacionais. Neste caso, para se 

adotar alguma dessas metodologias deve-se compni-la e, consequentemente, pagar por isso, 

com custos que podem inviabilizar a implement~o e certific~ao de urn SGA, independente 

de outros investimentos que se fa~am necessiuios na empresa. Portanto, este trabalho e de 

extrema utilidade futura na medida em que fomece algumas diretrizes sobre como implementar 

os elementos do SGA - atraves da exemplifica~ao pelo processo de Conformidade Legal, urn 

dos mais importantes e essenciais - atraves de urna metodologia acessivel, praticamente, a 

qualquer pessoa. 
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8. Metodologia Zopp adaptada ao processo de Conformidade Legal - estudo de 

caso hipotetico 

Para este estudo de caso, supoe-se a existencia de uma empresa que produza bens de consumo e 
que esteja planejando a implementayao de sistemas de gestao ambiental baseados na ISO 14001. 

Esta empresa identifica seus profissionais mais afetos a questao ambiental - manuten~o, 

engenharia e produ~o - e lhes dli algum treinamento em legis~o ambiental e auditoria 
ambiental. 

Em seguida, estes profissionais fazem uma auditoria inicial da empresa, verificam todos os 

registros atuais e passados, colhem amostras, analisam, entrevistam pessoas, usam listas de 
verifica~o, enfim, usam as tecrucas e metodos de auditoria ambiental. Identificam, tambem, os 
requisitos legais aplicaveis a empresa. Analisam, tambem, todas as atividades, processos, 

operay<ies, e servi-ros da empresa, bern como seus produtos produzidos. Ao sintetizarem o 
resultado aplicado a conformidade legal, chegam as conclus5es apresentadas na Tabela 14. 

Tabela 14- Conclus5es sobre o desempenho ambiental da empresa estudada 

Problema 1 A empresa niio possui processo para se manter atualizada quanto a novos 
documentos legais relacionados a meio ambiente 

Problema2 A empresa niio licenciou no 6rgao ambiental uma ampli~iio de processo, que 
a principio nao causa impactos adicionais ao meio ambiente, apenas gera urn 

residuo s6lido inerte de composi~o diferente dos demais residuos conhecidos 
naempresa 

Problema3 A emissiio de carga orgamca (DBO de saida) esta acima dos limites legais, 
necessitando investimentos no processo de tratamento de etluentes 

Problema4 A empresa realiza monitoramento dos parametros-chave de etluentes e possui 
urn inventario de residuos, mas niio da urn tratamento sistematizado e 

metodol6gico a estas informay<ies. Apenas compara os resultados analiticos 
pontuais, e arquiva os resultados de inventario de residuos e as notas fiscais 
de destinayao final em uma pasta-arquivo. 

Com estes dados, a empresa quer planejar e equacionar as ayoes para buscar a conformidade legal 

nos moldes definidos na ISO 14000 utilizando a metodologia Zopp. 

Na analise da participa~iio, a empresa entende que niio mais do que cinco pessoas vao participar 
do grupo de discussao, pois a decisiio estrategica de buscar a certificayao ja foi tomada, niio existe 

conflito, eo grupo possui apenas alguns poucos meses para obter a conformidade. Sendo assim, 
os participantes serao a engenharia, a produyao, a manuten~o, o juridico e recursos humanos. A 

fun~o finanyas podera colaborar quando necessario. 
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Estas cinco fun~es enxergam a questao ambiental de maneira diferenciada. A produyao quer 
produzir, engenharia e manuten~o sentem os problemas ambientais mais de perto, o juridico 
apenas conhece os aspectos legais e as conseqiiencias de ~s irresponsaveis ou fora-da-lei, e 
recursos humanos tentara representar as partes interessadas. Grupo composto, proxima fase 
adiante. 

Na an:ilise dos problemas, o grupo toma como documento-base o relatorio da auditoria inicial 
realizada ha pouco tempo que identifica os problemas e, como an:ilise dos objetivos, chegam as 
necessidades, descritas na tabela 15. 

Tabela 15- Necessidades para se obter a conformidade legal 

Problema 1 A empresa niio possui processo para se manter ahta]jzada quanto Definir um processo de 
a novos documentos legais relacionados a meio ambiente acompanhamento dos requisitos 

legais 

Problema2 A empresa nao licenciou no 6rgiio ambiental uma amplilll'ao de Licenciar a unidade ampliada, e 
processo, que a principia nlio causa impactos adicionais ao meio obter autoriza.ao para a reciclagem 
ambiente, apenas gera urn residua s61ido inerte de composiyao 
diferente dos demais residuos conhecidos na empresa 

do novo residuo inerte 

Problema3 A emissiio de carga orgil.oica (DBO de saida) esta acima dos Realizar investimentos no sistema 
limites legais, necessitando investimentos no processo de de tratamento de efluentes e 
tratamento de efluentes mandat6rio, dividido em projeto, 

obras civis, equiparuentos, montagem 

e partida da nova unidade 

Problema4 A empresa realiza monitoramento dos parnmetros-chave de Deiinir ferramentas em controle 
ef!uentes e possni urn inventario de residuos, mas nlio da urn operacional, e indicadores 
tratamento sistematizado e metodol6gico a estas informayoes. ambientais, para avaliar o processo 
Apenas compara os resultados analiticos pontuais, e arqniva os 

de conformidade como um todo 
resultados de inventario de residuos e as notas fiscais de 
destina<;aofinalemuma vo. 

Ainda nesta etapa, decidem adotar a sugestao deste estudo e contratar urn serviyo de atualiza~o 
de legisiayao para iniciar a arvore de objetivos com vistas a se atingir a conformidade legal. 

Ja pensando na certificayao ambiental, este grupo deve entao propor a alta gerencia a defini~o de 
urn item da politica da empresa com a seguinte reda~o: 

"v amos cumprir os requisites legais apiicaveis a nossas atividades, reunindo esforyos para a 

lh . 'd " me ona continua e nossos processos 

E necessario observar o compromisso de cumprir e nao exceder os requisites, o que por si so ja 
representa urn significative avanyo para a empresa e, consequentemente, algum avanyo para o 
meio que a cerca. 

Tambem nessa fase, decidem propor - para serem estabelecidos pela alta administra~o - os 
seguintes objetivos e metas relacionados a questao da conformidade legal: 
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Tabela 16- Objetivos e metas relacionados a conformidade legal 

OBJETIVO META 
1) Definir urn processo de acompanhamento Definir este processo e obter os primeiros registros que 
da legis~ ambiental e verifi~ da comprovem sua implementayao em 2 meses e com o menor 
conformidade custo possivel 

2) Atualizar os processos junto ao 6rgiio • Licenciar a nova unidade em 2 meses 
ambiental • Obter o Cadri para o residuo em I mes 

• Assinar o TAC em 3 meses 
3) Atingir a conformidade quanto aos • Projetar as~ na ETE em 2 meses 
efluentes liquidos • Construir a modifi~ em 3 meses 

• Partir a planta de tratamento de efluentes com as 
~emlmes 

• Obter a reduyao de DBO ate niveis legais num prazo 
total de 7 meses 

Neste momento, escolhe-se urn representante da administrayao que passa a exercer 

acumuladamente as fun~es de Gerente Ambiental da empresa, sendo responsavel por todos os 
programas e projetos ambientais desenvolvidos a partir de entao. Tal pessoa deve ter as seguintes 
caracteristicas: 

• Salida experiencia nas atividades principais da empresa, conhecer os processos produtivos, a 
infra-estrutura existente, e as atividades passadas da planta 

• Boa forma~o em tecnologia elou gestao ambiental, obtida em cursos de especializayao ou pos
gradua~o (strictu-sensu ou latu-sensu) 

• Born transito e born relacionamento politico nesta empresa. 

Este profissional, agora, sera responsavel pela execu~o dos objetivos niunero I e 3. 

Quanto ao objetivo referente a interface como 6rgao ambiental, o grupo opta por deixar que a 

Manuten~ao seja a responsavel. Afinal, ate aquele momento a Manuten~o e a responsavel pela 
interface com o orgao e ja se estabeleceu urn relacionamento e urn nivel minimo de confian~ com 
os fiscalizados, que a empresa entende como fundamental para o sucesso do processo. 

Na etapa da analise de altemativas, chegam a conclusao de que a melhor op~ao para 
acompanhamento de controle operacional e coleta de dados e treinar as pessoas responsaveis e 

definir procedimentos e registros. Quanto a questao legal, as alternativas sao licenciar a unidade 

ampliada, regularizar a destina~o do residuo (no estado de Sao Paulo, solicitar o Cadri -
Certificado de Aprova~o de Destina~o de Residuos Industriais), e, para a questao de emiss5es 

aquosas, assinar urn Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental para concluir o projeto em urn 
ano. Ao equacionar todas estas alternativas, a empresa podera se considerar em conformidade 
com os requisitos legais aplicaveis3 

3 Tais processos nio serio descritos ou ana1isados pois sao processos regulados por documentos Jegais e normas de procedimentos intemas dos 6rgios 

ambientais e, fundamentalment, se resumem em fomecer inf0Jma90es e dados que evidenciem a confonnidade com os requisitos legais aplic8.veis. 
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A proxima etapa e a elabor~o das matrizes de planejamento de projetos, que deve ser 
desenvolvida a partir dos objetivos propostos, conforme as Tabelas 17, 18 e 19 para os objetivos 
descritos na Tabela 16. 

Tabela 17- Matriz de planejamento para o Objetivo I (definir processo de acompanhamento de 
novos requisitos legais e verific~o de conformidade) 

Por que se busca este processo E caminho para se obter a certifi~o ambiental, 
necessidade de se evitar niio conformidades ambientais, 

facilidade de previsao de tendencias futnras 

Quais os efeitos esperados Estar 100"/o em conformidade 
ambiental aplicavel e vigente 

com a legisla~ 

0 que se deseja obter • Estar sempre atualizado quanto aos requisitos legais 

aplicaveis a empresa 

• Garantir que se avalie a conformidade com estes 
requisitos legais 

Como alcan~ar os resultados esperados • Uso de software de atualiza~o mensal de requisitos 
legais 

• Defini~o de wn procfflimento para verifi~ e 
arullise dos requisitos levantados pelo software 

• Elabo~ de wna lista de verifi~o de 
conformidade entre os registros existentes e gerados 

na empresa comparados aos registros exigidos por 
lei nos artigos ou itens dos documentos legais que o 
referenciam 

Que fatores externos devem ser considerados • Novos requerimentos legais que swjam 

• ~ do 6rgiio ambiental 

• Reclamac0e5 ou solicitacaes da comuuidade 

Como verificar o sucesso oeste processo • Atas de reuniao para defini~o dos requisitos legais 
apliaiveis 

• Contrato com a empresa provedora da info~o 
dos requisitos legais 

• Lista de verifi~o dos registros legais necessiu::ios 

comparados aos existentes 

• Pianos de a~o para as deficiencias encontradas 

• Aco ento dos pianos de a~o 

Onde encontrar dados para avalia~;io • Pariimetros e documentos exigidos pelos requisitos 
legais 

• Resultados de mouitoramentos passados ou registros 
da empresa 

Quanto custa o processo Varia em fun~o das a¢es necessiu::ias para obten~o da 
conformidade. 0 processo, em si, costa entre US$ 800 e 

2000 por ano. 

90 



Tabela 18- Matriz de planejamento para o Objetivo 2 (atualizar os processos junto ao 6rgiio 

ambiental) 

Por que se busca esta atualiza~o • A nlio-atualiza,ao e crime 

• NBo-conformidade com requisitos legais nlio pennite a certificru;ao 

Quais os efeitos esperados • Abrir as portas para a obleJl>ilo da certificru;ilo ambiental 

• Estar 100% em conformidade com a legi~ ambiental aplicav 
vigente 

0 que se deseja obter • licen"' de Funcionamento para o processo ampliado 

• Autorizayilo para ~ do residoo s6lido em questilo 

• Tenno de Ajustamento de Condota Ambiental para a questiio 
efluentes 

Como alcau~r os resultados esperados • Seguir o processo intemo de licenciamento ambiental apliCli 
provendo todas as infonnal'5es necess{uias para este processo ( descr 
de processos, materias-primas, prodntos, residuos, sistemas de contJ 
entre outras infonnay5es) 

• Seguir o processo intemo de obtenyao de autorizayilo para dispos 
( caracterizayilo do residuo, classificayiio e proposil'iiO de altemativa J 

disposil'iio final) 

• Demonstlar ao orgiio ambiental de que OS investimentos feitos 
sistema de tratamento de efluentes darilo resultado. Tambem provar 
este projeto leva 7 meses para ser concluido, ntals 5 meses pal 

prutida do sistema (start-up), necessitaudo-se urn Termo 
Ajnstarnento de Condota Ambiental para urn ano 

• Manter OS conta!OS existentes com 0 orgiio fiscalizador . 

Que fa to res extemos devem ser • Possiveis conflitos com orgiios ambientais 

considerados • Necessidade de publicru;iies na 1mprensa ( requisitos legais 
ticenciamento) 

• Aumento da fiscalizayiio ambiental em funyilo do Termo 
Ajnstarnento 

• Possiveis conflitos com ONGs regionais preocupadas com produyil< 
residuos ou poluicao de recursos hidricos 

Como verificar 0 sucesso neste • Obtenl'iio da autorizal'iio para disposicao final do residuo no tel 

processo previsto 

• Oblenl'iio da licenya ambiental no tempo previsto 

• Assinatura do Termo de Ajnstarnento de Condota 

• c ento dos itens compromissados neste termo 

Onde encontrar dados para avalia~io • 0 inventario de movimental'iio de residuos precisa ser melhorad 
informatizado 

• Os registlos de envio de residuos aos destinos aprovados (notas lis 
de envio) precisam ser classificsdos e compilados 

• Urn relat6rio gerencial informando o volume mensa! movimenu 
quantidades enviadas para cada destino comparada as quautidll 
aprovadas para envio, problemas encontrados, sugestiles de melhor 
tendencia para os pr6ximos meses deve ser gerado 

• Todos os registlos devem ser arquivados para fi ilo 

Quanto costa o processo Taxas arubientais e despesas referentes as analises e coletas de dados qw 
facam necessarias ( cerca de US$ 5 mill 
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Tabela 19 - Matriz de planejamento para o Objetivo 3 (atingir a confonnidade quanto aos 
etluentes liquidos) 

Por que se busca esta • A empresa estit desrespeitando requisitos legals 

conformidade • A qualidade dos efluentes estit insatisfat6ria 

• A empresa visa a certifi~ ambiental e a conformidade legal e 
essencial 

• Termos de Aiustamento de Conduta nao silo etemos 

Quais os efeitos esperados Cumprir os requisitos legals referentes a emissa.o de DBO em efluentes 
liquidos atraves de melhorias no sistema de tratamento de efluentes 

0 que se deseja obter • Projetar as alt~ em 2 meses 

• Construir as al~ projetadas em 3 meses 

• Iniciar a~ da uuidade refonnada 

• Obter a conformidade de acordo com o 
. 

tro legal 

Como alcan~ar OS resultados • Execntar o projeto de reforma da ETE 

esperados • No futuro, pensar em como estes problemas podem ser resolvidos no 
processo industrial atraves de mudan~ de engenharia ou prodll\'iio 
associadas a minimint900 de ger39iio de efluentes liquidos 

• Definir urn procedimento para mouitoramento peri6dico dos 
efluentes liquidos 

• Definir uma lista de verificac;§o de pari\metros legals comparados a 
resultados obtidos, e conseaiiente implementac;4o 

Que fatores externos devem ser • Investimentos de recursos financeiros sao necessllrios 

considerados • 0 sucesso dos neg6cios da empresa pode variar o fluxo de alocac;4o 
destes recursos no projeto 

• Necessidade de se cumprir OS compromissos do Termo de 
Ajustamento de Conduta 

Como verificar o sucesso neste • Verifica900 fisica da execuc;§o de todas as etapas do projeto (projeto, 

processo obras civis, equipamentos, montagem e partida) atraves de uso de 
cronogramas de trabalho ou diagramas de engenharia 

• Atas de reutli4o com os executores do projeto, e conseqiientes pianos 
de ac;4o onde necessano 

• Vi.nculac;4o pagamentos de parcelas a medi.oes que comprovem 
o de etaoas aue possam ser claramente definidas 

On de encontrar dados para • Parfunetros e documentos exigidos pelos requisitos legals 

avalia~ao • Acompanhamento peri6dico da obra 

• Criac;4o de relat6rio gerencial infonnando OS resultados de 
mouitoramento peri6dico comparados aos pari\metros de opera900 e 
parfunetros legals, problemas encontrados, soln.oes desenvolvidas, e 
tendencias futuras 

Quanto custa o processo As estimativas sao de US$ 70.000 para se atingir as metas deste 
<>Qietivo. 

As Tabelas 16 a 19 evidenciam, de forma objetiva e exemplificada, por que o metodo Zopp acaba 
sendo realmente uma ferramenta aplicavel ao processo de p1anejamento das atividades que, se 
executadas e implementadas, vao definir urn Sistema de Gestao Ambiental nos moldes da ISO 
14001. 
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Apesar da situayiio ser hipotetica - mas perfeitamente possivel - urn dos itens-chave para a 
certificayao ambiental, a Conformidade Legal, p()de ser adequadamente equacionado e 
direcionado pelo uso de uma metodologia que niio foi inicialmente desenvolvida para ser aplicada 

a sistemas de gestiio ambiental. A aruilise do desempenho ambiental, e a conseqiiente verificayao 
de conformidade legal pelas ferramentas aqui planejadas, viio completar o processo desenhado no 
item anterior para se obter a conformidade ambiental. 

Os diferentes cerulrios neste estudo aparecem de maneira bastante clara. 0 cenano real e 
caracterizado pela empresa ainda descobrindo o que e gestiio ambiental sistematizada e como 

considerar as questoes ambientais em sua gestiio. 0 ceruirio desejado e caracterizado pelo 
cumprimento das ayoes definidas nos objetivos e metas da empresa. Mas o ceruirio desejado ainda 

niio e urn cerulrio ideal, que neste caso pode ser entendido como a implementayiio de todos os 
elementos da ISO 14001 eo estreitamento das relay()es como 6rgiio ambiental, buscando nele urn 
parceiro de seus programas de gestiio ambiental. 

Matus [33] aponta deficiencias na metodologia Zopp que devem ser consideradas, ainda que niio 
necessariamente significam grandes problemas para sistemas de gestiio ambiental. Siio elas: 

• A arvore de problemaslobjetivos niio tem metodo de verifica¢o da profundidade. Na 

implementayiio de urn SGA, o cumprimento dos objetivos e o sucesso do processo por si so 
acaba minimizando esta observayiio. 

• 0 Zopp niio considera a analise situacional dos diversos atores, e constroi um diagnostico 

consensual. Aqui esta a diferenya conceitual mais importante quando se considera a 
implementayiio de urn SGA Nos metodos PES e Mapp, a relayiio de conflito entre os atores 

sociais continua sendo urn principio metodol6gico, que no Zopp e analisado de maneira mais 
simples e mais adequada ao tipo de situayiio discutida neste trabalho. 

• Niio se trabalha com rigor a analise das causas dos problemas e as conseqiiencias. Uma 

maneira de se minimizar esta critica e considerar que no processo de gestiio ambiental esta fase 
e trabalhada separadamente em urn subprocesso, que e a AvaliayiiO de Aspectos Ambientais e 
sua significancia, que pode ser tratada atraves de criterios definidos pelos docurnentos legais e 
pelos criterios operacionais da empresa, podendo-se ainda conduzir todo este processo pela 

propria metodologia Zopp. 

• Outra deficiencia relacionada ao metodo e em rela¢o a sua simplicidade, o que para uma 
metodologia que necessite ser implementada em urn pequeno intervalo de tempo, e uma 

vantagem. 

E provavel que outras metodologias do GTZ possam ser usadas para as etapas de implementayiio 

e operayiio, verificayiio e ayiio corretiva, e aruilise critica pela administrayiio. 0 estudo da 
aplicayiio destas metodologias para este subprocesso ou para outro qualquer dentro do SGA pode 

certamente serum trabalho de continuayiio em relayiio a este estudo. 
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9. Considera~oes finais sobre a rela~ao entre sistemas de gestio e instrumentos 

reguladores 

Como se pode ver ao Iongo do desenvolvimento deste trabalho, existe um arcabou~ legal em 
meio ambiente no Brasil que e utilizado em parte como instrumento regulador, desenvolvido 
fundamentalmente nas decadas de 70 e 80 com objetivo de controlar e limitar a polui~ao gerada, 
preferencialmente, pela atividade industrial. Isto se observa na medida em que surgem politicas de 
licenciamento ambiental, instrumentos para estudo e avali~o de impactos ambientais e 
regulamentos definindo padroes e san~s possiveis de serem impostas. 

Este desenvolvimento acontece no momento em que o conceito de prot~o ambiental antagonico 
ao de progresso e desenvolvimento perde a sua for~ e no momento em que gestao ambiental 
ainda e considerada como uma sene de ~es (predominantemente investimentos em tecnologia de 
controle de polui~ tipo "end-of-pipe"), que visam o cumprimento da legisla~ao ambiental 
aplicavel. 

Tal conceito de gestao ambiental - que ainda e va!ido para muitos paises e setores da economia -
vem sofrendo alte~es ao Iongo do tempo, derivando para um modelo onde o uso de tecnologias 
e pr.iticas de gestao racionais nas etapas de produ~o sao capazes de gerar menor quantidade de 
residuos na origem e consequentemente otimizar os equipamentos de controle de polui~ao (que 
continuam existindo ), passando-se inclusive a se contabilizar estas redu¢es. Este modelo e o 
predominante no Brasil nos dias de hoje. 

Houve no mundo uma evolu~ao destes conceitos atraves da ado~ao de pniticas de gestao 
ambiental integradas as demais pniticas gerenciais, como qualidade, seguran~a, recursos humanos, 
finan~as, engenharia. Esta nova postura permite a analise dos aspectos ambientais de uma 
atividade qualquer, sua significancia, qualifica~o e quantifica~o, seguida do estabelecimento de 
prioridades ambientais em fun~ao destes aspectos, que podem ser desde investimentos em 
tecnologias produtivas, tecnologias de controle da polui~o, manuten~ao, ou ate mesmo pniticas 
gerenciais de treinamento e minimiza~ao de residuos, por exemplo. Tambem foram adotados 
prograrnas de gestao ambiental utilizando tecmcas de administra~ao, como a tecmca PDCA -
planeje, desenvolva, controle e atue, para se atingir estes objetivos e prioridades. Este e o modelo 
de gestao ambiental definido pela ISO 14001, levando em conta os processos e aspectos advindos 
das atividades desenvolvidas. 

A evolu~o deste modelo, que pode ser observada pontualmente em alguns setores industrials 
especificos, inclui a componente do produto nesta avalia~o de efeitos e gestao ambiental, atraves 
de estudos de ciclo de vida dos produtos ou servi~s produzidos e da consider~ao de aspectos 
ambientais no desenvolvimento dos produtos, como possibilidade de reuso e/ou reciclagem da 
materia-prima, consumo de energia nas etapas de produ~o e uso do produto pelo consumidor, 
gera~o de residuos liquidos, s6lidos e gasosos nestas etapas. A analise destes efeitos na atividade 
da empresa, e a incorpora~o deste processo no sistema de gestao ambiental, constitui o que hoje 
se entende como um sistema completo, abrangendo todos os aspectos ambientais de uma atividade 
economica e/ou industrial qualquer. 
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Comparando sistemas de gestiio e instrumentos reguladores, observa-se que uma empresa que 
busca a certificayiio devera, obrigatoriamente, conhecer e atender todos os instrumentos 
reguladores a ela aplicaveis, bern como possuir um amplo canal de comunica~iio com os 6rgiios 
ambientais que a fiscalizam. 

Isto pressupoe uma excelente oportunidade para os 6rgiios ambientais modificarem a sua postura, 
passando a atuar de uma maneira muito mais proativa no sentido de incentivar as empresas a 
buscarem a certifica~iio ambiental, obrigando assim o estabelecimento de cronogramas agressivos 
para o cumprimento da legislayiio vigente e aplicavel, bern como simplificando o trabalho de 
fiscaliza~ hoje praticado. Os 6rgiios de controle ambiental deveriio ter um pleno entendimento 
do importante papel que desempenham neste processo. Na verdade, um dos primeiros passos para 
se buscar a conforrnidade do sistema com a ISO 14001 e o envolvimento do 6rgiio ambiental no 
processo para entendimento de seus critenos e ferramentas legais, e para verifica~iio de 
conforrnidade com a legisla~ aplicavel, o que na pnitica vai significar uma auditoria de 
conforrnidade legal, a ser conduzida ou monitorada pelo 6rgiio ambiental, que ao seu final podera 
atestar ou niio esta conforrnidade. Realmente, muda-se a forma como a atividade industrial 
interpreta os 6rgiios ambientais, deixando de ser simplesmente fiscais que se quer evitar a todo 
custo e passando a ser considerados parceiros desejaveis e necessarios dentro de suas atividades, 
devendo ser envolvido e comunicado a respeito de todas as a~es e eventos relacionados a meio 
ambiente, incluindo-se os acidentes ambientais. Com estas normas internacionais tambem se 
percebe que os 6rgiios ambientais podem reconquistar seu reconhecimento como lideres na 
conserva~iio do meio ambiente junto a comunidade. Essas parcerias - ou essa mudan~a no 
relacionamento com as empresas - devem ser sempre posi~es de consenso entre as partes. 

Para que todo este processo ocorra os instrumentos reguladores existentes, atualmente, niio 
precisam ser modificados. Basta simplesmente que passem a ser utilizados de maneira efetiva 
como ferramentas de politica ambiental por parte dos 6rgiios ambientais, sendo agora 
complementados pelas normas de sistemas de gestiio. 

Um caso tipico que pode ser exemplificado e a comparayiio entre os estudos de impacto ambiental 
(EIA) definidos pela Resoluyiio 001/86 do Conama e a avalia~iio dos aspectos ambientais 
significativos preconizada pela ISO 14001. Em sintese, procura-se atraves destas ferramentas 
chegar aos mesmos resultados - diagnosticar como a atividade industrial afeta o meio ambiente 
que a cerca e quais as a~oes que podem ser tomadas. A grande diferen~ conceitual esta no 
momento em que elas acontecem. Os estudos de impacto ambiental siio feitos na etapa de 
definiyiio de um projeto, sendo elaborados em funyiio de simula~oes e compara~Cies entre a 
situa~iio proposta e condi~es reais existentes, envolvendo especialistas de carater multidisciplinar, 
antes de qualquer atividade industrial ter realmente se iniciado, e serviriio como subsidios para o 
licenciamento ambiental ainda em nivel de instalayiio do empreendimento. Mesmo no caso de 
atividades que niio necessitem de estudo de impacto ambiental, tal tipo de avalia~iio faz parte do 
processo de licenciamento, ainda desenvolvidas antes da implementayiio do projeto. Ja a avalia~iio 
dos aspectos ambientais significativos vai ocorrer ap6s esta etapa, quando o empreendimento 
estiver em plena atividade e, ainda, se existir informa~oes que perrnitam um conhecimento de seus 
reais impactos e interfaces com o meio ambiente. 
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Estudos para relacionamento destes aspectos e impactos, bern como analise de sua significilncia, 

vao servir, nesta etapa, de base para o estabelecimento da politica ambiental, dos objetivos e metas 
ambientais e, consequentemente, do sistema de gestiio. 

0 que se pode concluir desta questao e uma observa~o de reciprocidade: a empresa pode se 
utilizar dos estudos de impacto ambiental desenvolvidos anteriormente a sua implementa~o como 
uma das ferramentas para a avali~o dos aspectos ambientais significativos e os 6rgiios 
ambientais podem se utilizar do processo de av~ dos aspectos ambientais significativos como 

ferramentas para direcionar sua fis~o, para verificar a validade dos estudos de impacto 
ambiental e para analisar efetivamente as conseqiiencias de implementa~o de urn empreendimento 
com base em criterios e informay(ies obtidas ja com os empreendimentos concluidos e em plena 

op~o. 0 processo de gestao ambiental pode funcionar, tambtim, como urn processo de 
monitoramento permanente do EIA para a empresa e uma base para o controle por parte dos 

6rgiios ambientais. 

Urn outro aspecto merecedor de compara~o e a variavel periodicidade de auditorias e 
verificay5es. Em quaisquer dos criterios de certifi~o, as auditorias de manuten~o estao 

previstas. Na pratica, isto significa que toda uma sistematica de auditorias e revisoes internas vao 
estar acontecendo o tempo todo e, periodicamente, isto vai ser verificado pelo organismo 
certificador. Como a questao legal se apresenta de forma tao explicita na norma e no criterio de 

certifi~o brasileiro, sera verificada com bastante freqiiencia, e isso pressup5e uma interface 
constante entre a empresa e os 6rgaos ambientais no sentido de comunicar e atuar prontamente em 
qualquer nao-conformidade existente (incluindo-se acidentes ambientais ), sob risco de ter cassada 
a certificayao caso isto nao aconteya e seja apontado pelo auditor. Comparativamente ao processo 

de licenciamento, expedida a licenya - ainda que com prazo de validade definido - o processo 
fiscalizat6rio sobre a conformidade a este item tende a ser ocasional, pois vai se fundamentar, 

predominantemente, em inspeyoes fisicas no processo e coletas de amostras para analise. Esta 
atividade - verifica~o da consistencia das licenyas com as reais atividades - certamente estara 
sendo desenvolvida dentro dos prograrnas de monitoramento existentes no sistema de gestao 

ambiental. 

Mesmo a sene ISO 14000 nao estabelecendo pa.rfunetros nurnericos quaisquer, OS parametres 
definidos pelos instrumentos reguladores aplicaveis certamente serao utilizados nos processos de 

avalia~o de desempenho ambiental e no monitoramento do programas de gestiio e metas 
ambientais definidas. E evidente que isto nao se toma obrigat6rio, podendo a empresa adotar para 

esta avali~o os indicadores e registros que bern de~ar, desde que ~am eficientes e 
consistentes. Mas, certamente, tera que monitorar os parametres definidos nos instrumentos 
reguladores para poder comprovar ao auditor a conformidade com a legisla~o aplicavel, e tal 

comprova~o e mandat6ria. Por defini~o, aspectos ambientais previstos e relacionados em 
dispositivos legais sao considerados significativos pela maioria das empresas, posto que podem 
afetar diretamente a imagem institucional das mesmas, alem de representar pr~uizo financeiro no 

caso de multas ou penalidades. Toda esta estrategia de monitoramento e levantamento de 
parfunetros pode, com certeza, contribuir para a otimizayao da infra-estrutura laboratorial dos 

6rgaos ambientais, que podera ser direcionada para analise e monitoramento de prograrnas 
govemamentais ao inves de monitorar atividades industriais. 
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0 processo de Iicenciarnento arnbiental, alem dos beneficios ja mencionados, pode permitir urn 

controle mais efetivo. Pelos mesmos motivos expostos acima, a empresa tera de manter o seu 

licenciarnento arnbiental consistente e compativel com as atividades desenvolvidas. E 16gico que 

do ponto de vista do 6rgil.o arnbiental isto exigira urna velocidade de resposta muito maior do que 

qualquer capacidade de processamento nos dias de hoje para processos como a!tef!I\:Cies de 

licenyas e novas solicitay(ies. Mas percebe-se tarnbem que o 6rgao arnbiental vai ter a todo 

momento pleno conhecimento das atividades desenvolvidas pelas empresas certificadas sem fazer 

nenhurn esfor~ adicional de fisc.aliza.,:ao, o que nem sempre e verdade nos dias de hoje em funij:il.o 

dos tempos destes processos. Nesse panorama, toda a sistematica de Iicenciamento arnbiental tern 

de ser reavaliada no sentido de ser mais ligil e flexivel a grande demanda, sem contudo prejudicar a 

avaliaij:ii.O dos processos e sem perderem a sua efetividade e credibilidade. Alias, a Resolu.,:ao 

Co nama 23 7/97, que dispoe sobre as questoes de licenciarnento arnbiental, ja estabelece este 

beneficio como urn de seus principios. 

Urn outro item a ser mencionado e que, com a Lei de Crimes Ambientais, a partir de agora nil.o

conformidades relativas a aspectos legais silo considerados crimes, por defini..ao. Evidente que 

existem os crimes !eves, como pequenas desatualiza~j:5es em documentos burocraticos e coisas do 

genero, e crimes serios, como a degra~o arnbiental e acidentes arnbientais, por exemplo. Mas o 

que se deve ter em conta e que nil.o-conformidades dentro de urn SGA podem realmente 

comprometer nao s6 a manutenij:ii.O do certificado em ISO 14001 como tarnbem colocar os 

responsaveis tanto pessoa fisica como juridica em litigio judicial, afetando ainda mais. a imagem da 

empresa. Em outras palavras, para a conserva.,:ao do meio arnbiente es.sa somat6ria e perfeita. 

A possibilidade do envolvimento da comunidade nurn processo de gestil.o arnbiental tarnbem s.e 

torna interessante para o 6rgil.o fiscalizador, que tern a comunidade como seu aliado natural. Para 

a empresa isto tarnbem pode ser importante na medida em que des.envolva processos capazes de 

captar os anseios da comunidade quanto a seus aspectos arnbientais. A Unica duvida que fica e se a 

sociedade brasileira como urn todo, e principalmente as comunidades que residem proximo as 
atividades industriais, estil.o atentas a estes aspectos ou se, como de fato acontece, poss.uem outras 

prioridades e interesses. 

Tarnbem se sabe que pela implementaij:il.o de urn sistema de gestil.o arnbiental como ferrarnenta 

pode-se obter como res.ultado tanto urn desempenho arnbiental arnbicioso como urn desempenho 

mediocre, dependendo-se, basicamente, das diretrizes e de como as ferrarnentas descritas nas 

normas da sene ISO 14000 silo usadas. Ai e que se insere, novarnente, a questil.o dos instrumentos 

reguladores oficiais. Ainda que, oficialmente, ja se observe iniciativas legais de apoio a processos 

de gestiio arnbiental voluntarios, percebe-se uma clara tendencia de dirninui.,:ao das barreiras 

formais no trato com 6rgaos ambientais para empresas certificadas. 0 tratarnento diferenciado 

mencionado pela Resolu~j:iio Conarna 237/97, que e a tendencia, pode se dar atraves de processos 

de expediij:ao de Iicenyas, redu~j:il.o na freqiiencia de inspelj:Oes arnbientais, reduij:aO na s.everidade 

das multas e/ou a~oes civis, ou ate mesmo urn claro incentivo a aplica~iio da norma ISO 14001 

como uma ferrarnenta de gestiio arnbiental, ainda que ela seja voluntaria. Nao se espera, contudo, 

urn milagre no trato das questoes arnbientais em espa~s de tempo muito curtos. Mas, com 

certeza, se esperam beneficios arnbientais a medio e Iongo prazo. 
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A principal enfase deste trabalho e mostrar que a serie ISO 14000 vern - por :filosofia e conceito -
contribuir para as pniticas de gesta:o ambiental e conserva~o do meio ambiente, complementando 
e valorizando a utiliza~o dos instrumentos reguladores da politica ambiental. Resta saber se os 
6rgaos ambientais vao perceber a dimensao de seu papel neste processo, como vao se reorientar 
para tirarem o maximo proveito deste novo ambiente, e se vao saber utilizar os instrumentos 
existentes de maneira inteligente na ado~o deste novo papel de parceria, sem contudo deixarem 
de !ado a fisc~o. Das empresas, resta saber se realmente utilizarao este processo para o 
incremento dos seus sistemas de gestao, ~ao de riscos e conserv~o do meio ambiente, 
ou se somente vao utilizar tal processo para romperem novas barreiras comerciais, obterem 
diferenciais em rel~o a concorrencia, buscarem linhas de financiamento alternativas e 
melhorarem sua imagem institucional. 0 panorama estli posto, e como estas questoes vao ser 
abordadas e levadas adiante somente o tempo podera dizer. 
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Abstract 

Tbis work is based on the analysis of the existing Brazilian environmental legal instruments and 

the relations with requirements defined on ISO 14000 standards related to process management, 
focused on the standards that specifY environmental management systems. 

Existing legal requirements (country and Sao Paulo state levels) are identified and critically 
reviewed in terms of contents and applicability for private companies. Future trends on 
environmental regulations are also presented. 

The ISO 14000 series is synthetically presented, focusing the environmental management system 
(EMS) implementation based on ISO 14001 standard. Other ISO related standards, regarding 
environmental audits and environmental performance evaluation - complementary tools for EMS 

implementation - are also analyzed more critically, detailing the contents and applicability of these 
standards for the same environment. 

Environmental Audits are critically discussed in the universe of Brazilian legal documents, that are 
compared with concepts and processes of environmental management systems audits as defined by 
ISO related standards, and driven by different EMS audit criteria, focusing the Brazilian one. 

Following the study, an implementation process of ISO 14000 aspects is presented focusing the 
interfaces with legal requirements, using the Zopp (planning oriented to objectives), properly 

adapted, also analyzing benefits and disadvantages of tbis methodology. An hypothetical case
study is presented, in order to illustrate the implementation of Zopp steps. 

Concluding tbis work, an analysis of the relations between environmental management systems 
based on ISO 14000 standards and legal environmental regulations is presented, confirming the 
assumption that both instruments are presented in real environment. 
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