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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho monografico apresentado desenvolveu um estudo sobre as agoes 
praticas pelas empresas na busca do desenvolvimento do Capital Intelectual, 
destacando sua importancia no cenario empresarial. A pesquisa abordou aspectos 
teoricos do Capital Intelectual, proporcionando um breve historico e o seu 
desenvolvimento, ate chegar a sociedade do conhecimento, bem como os conceitos 
e definigoes que envolvem os ativos intangiveis e o proprio Capital Intelectual. O 
estudo levantou percepg5es na relagao Capital Intelectual e a contabilidade, no qual 
destaca a existencia de alguns dos modelos mais importantes para sua mensuragao. 
Mencionou a gestao do Capital Intelectual e o comportamento das empresas frente 
as aplicagoes desta ferramenta gerencial. Foi verificado ainda os pianos e agoes 
para o desenvolvimento do Capital Intelectual nas empresas Souza Cruz, Bradesco, 
Itau e Companhia Vale do Rio Doce, conforme seus respectivos Balangos Sociais, 
os quais demonstram que essas empresas capacitam e investem nos seus 
funcionarios. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratoria, de cunho 
bibliografico, na qual constatou que o Capital Intelectual merece destaque pelo fato 
de influenciar diretamente no desempenho das organizagoes, proporcionando 
beneficios e vantagens competitivas. 

Palavras-chave: Capital Intelectual. Conhecimento. Organizagao Empresarial. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The work presented monographic, developed a study on the intellectual 
capital, highlighting its importance in the business scenario. Try, survey addressed 
theoretical aspect of intellectual capital, proportioned a brief history and its 
development, up to the Knowledge society, as Well as the concepts and definitions 
involving assets intangible and own Intellectual Capital and occounting, en which 
highlighting the existence of some of the most important models of its measurement. 
You mentioned the management of intellectual capital and the behavior of companies 
before the application of this tool management. It was also noted the plans an actions 
for the development of intellectual capital in business Sousa Cruz, Bradesco, Itau 
and Company Vale do Rio Doce as their social balance sheets, whict show that 
these companies empower and invest in their employees. This is a qualitative 
research and explona tony bibliographical stamp, which found the Intellectual capital 
deserves highlighted by the fact directly influence on the performance of 
organization, proportioned benefits and competitive advantages. 

Key-word: Intellectual capital. Knowledge. Managerial organization. 
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1 APRESENTACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos ultimos anos, vem ocorrendo muitas mudangas na sociedade em virtude 

do surgimento de novas formas de sua percepcao e interpretagao como um todo, 

conforme afirma Schwez (2000, p. 28), ao destaear que "Hoje mais do que nunca e 

preciso uma visao abrangente e profunda das novas situagoes exigidas pelo 

mercado globalizado. Vivemos numa era de intensas mudangas, em ritmo 

acelerado". 

De acordo com Wernke, Lembeck e Bornia (2003), surge um novo estagio da 

economia, que somado as novas tecnologias existentes, principalmente nas areas 

do conhecimento, comunicagao e informatica, estao reformulando adaptagoes no 

ambito organizacional, com o intuito de acompanhar a agilidade dos processos e das 

solicitagoes dos clientes, assim, renasce como foco principal a utilizagao dos ativos 

intangiveis da organizagao, que sao considerados capazes de inovar, criar, 

multiplicar e de utilizar de forma eficaz seus conhecimentos e habilidades, por isso, a 

importancia atribuida a esses ativos no decorrer dos ultimos anos e notoria. Assim, 

vem a tona o interesse das empresas em alavancar seu Capital Intelectual, com o 

intuito de investir em fatores como: imagem, reputagao, tecnologias informacionais, 

carteira de clientes, flexibilidade operacional, dominio de conhecimentos, marcas e 

patentes, enfim, uma gama de requisitos que podem influenciar diretamente seus 

resultados proporcionando-lhes beneficios e vantagem competitiva. 

Deste modo, o trabalho monografico consiste em apresentar por intermedio de 

revisao extensa da literatura, uma contextualizagao, enfocando um breve historico 

sobre o Capital Intelectual ate os dias atuais, como tambem aspectos relacionados 

aos ativos intangiveis e seus diversos conceitos e definigoes. Posteriormente, sao 

analisados alguns dos seus principals modelos de mensuragao e em seguida 

focaliza o Capital Intelectual dentro das empresas, atraves de sua gestao, 

comportamentos e aplicagoes relacionando a influencia deste ativo intangivel no 

atual ambiente empresarial, e finaliza-se abordando agoes de desenvolvimento 

deste capital nas empresas Souza Cruz, Bradesco, Itau e Companhia Vale do Rio 

Doce, bem como, seus retomos para as empresas. 
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1.1 O tema e o problema 

Segundo Drucker (1996), os desafios propostos pela nova era, decorrem de 

um grande cenario que ora culminou num processo de globalizagao mundial, 

caracterizado pelo forte uso do conhecimento como gerador de riqueza e que 

somado aos recursos economicos ja existentes (terra, capital e trabalho), alteram a 

economia das organizagoes e principalmente as maneiras de valorizar o ser humano 

como detentor do conhecimento. 

Conforme afirma Antunes (2000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud ARNOSTI; NEUMAN, 2001), ao admitir 

que o conhecimento e um recurso economico, que impoe novos paradigmas na 

forma de valorizar o ser humano e na forma de valorizar uma organizacao, pois 

geram beneficios intangiveis que alteram o seu patrimonio. 

Em funcao dessas transformagoes supracitadas, pode-se considerar que, 

muitas empresas buscam de forma incessante a obtengao e geragao de um 

diferencial no ambito organizational, resultando no enaltecimento do Capital 

Intelectual, que vem se destacando como um fator reievante desta busca, apoiando 

as necessidades desse novo modelo de economia, enfocada no conhecimento, 

informagao e principalmente no reconhecimento do ser humano como difusor de 

ideias. Segundo Stewart (1998, p.13) Capital Intelectual "Constitui a materia 

Intelectual - conhecimento, informagao, propriedade intelectual, experiencia - que 

pode ser utilizada para gerar riqueza". 

Considerando o tema em questao e a sua relevancia para as organizagoes, 

suscitou-se no seguinte questionamento: Quais agoes praticadas pelas empresas 

que podem desenvolver o Capital Intelectual? 

1.2 Justificativas 

As mudangas economicas, tecnologicas, politicas e sociais ocorridas nos 

ultimos anos, podem ter culminado em uma profunda alteragao na estrutura e nos 

valores das organizagoes e da sociedade. Nessa nova era, considera-se que o 

conhecimento passou a ter destaque em todas as atividades economicas, sendo um 

dos seus principals elementos, alavancando o termo Capital Intelectual, que busca o 
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diferencial nas organizagoes, atraves do uso de novos conhecimentos e praticas de 

trabalho, apoiada na capacidade humana de inovar e de char vantagem competitiva 

para as organizagoes empresariais. 

Como afirma Hugh MacDonaldzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud STEWART, 1998, p.60), "[...] Capital 

Intelectual e o conhecimento existente em uma organizagao e que pode ser usado 

para criar uma vantagem diferenciada." 

Diante disso, a pesquisa visa analisar as agoes de desenvolvimento do capital 

intelectual das empresas Souza Cruz, Bradesco, Itau e Companhia Vale do Rio 

Doce, devido a credibilidade e expressividade que as mesmas representam no 

mercado nacional e por serem lideres em seus respectivos ramos de atividade, 

justificando assim a escolha pelas referidas empresas. 

Assim, procurou-se desenvolver a pesquisa, no sentido de contribuir para 

uma nova percepgao por parte dos gestores de empresas acerca dessa ferramenta 

gerencial chamada Capital Intelectual na busca de inovagao e geragao de beneficios 

para as organizagoes, partindo do entendimento de que algumas empresas ainda 

nao incentivam o seu quadro de funcionarios a desenvolver o seu poder de 

conhecimento, visao e habilidades, por encara-los na maioria das vezes como 

despesas, ao inves de futuros investimentos. 

O estudo e importante por oferecer um melhor entendimento do tema aos 

profissionais e estudantes de contabilidade, como tambem as empresas em geral, 

no sentido de desenvolver seus Capitals Intelectuais para obtengao de um 

diferencial em meio as concorrentes, e tambem, por propiciar uma analise teorica, 

representada por um trabalho conceitual bibliografico sobre o assunto pesquisado, 

contribuindo para um melhor entendimento de como gerir com eficacia o Capital 

Intelectual, diante dos novos desafios que surgem com o advento da era do 

conhecimento. 

Dentro dessa perspectiva, a importancia desse trabalho pode ser justificada 

devido ao crescente numero de trabalhos feitos sobre o Capital Intelectual, tanto no 

meio empresarial, onde as empresas buscam um entendimento mais acurado do 

assunto, quanta no meio academico. Alem das publicagoes e estudos que se tern 

publicado em periodicos e jornais. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Geral: 

Identificar as agoes praticadas pelas empresas que podem desenvolver o 

Capital Intelectual. 

1.3.2 Especificos: 

• Contextualizar o surgimento do Capital Intelectual ate os dias atuais; 

• Evidenciar as suas formas de mensuragao; 

• Destacar os beneficios da valorizacao do Capital Intelectual nas 

organizagoes; 

• Apresentar as agoes de desenvolvimento do Capital Intelectual das 

empresas pesquisadas. 

1.4 Procedimentos Metodologicos 

1.4.1 Natureza da Pesquisa 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois identifica 

questoes relevantes no desenvolvimento do trabalho, descrevendo a importancia do 

conhecimento para as organizagoes. 

Conforme Richardson (1999, p. 80), "Os estudos que empregam uma 

metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, 

analisar a interagao de certas variaveis, compreender e classificar processos 

dinamicos vividos por grupos sociais." 
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1.4.2 Classificacao quanta aos meios 

Para a concretizagao deste estudo, serao utilizadas como tecnica de trabalho 

a pesquisa bibliografica desenvolvida atraves de livros, artigos cientificos, revistas e 

dados da Internet que serviram de base na elaboracao do mesmo. 

Segundo Martins e Lintez (2002), a pesquisa bibliografica procura explicar e 

discutir um tema ou um problema com base em referencias teoricas publicadas em 

livros, revistas e periodicos. 

1.4.3 Classificacao quanta aos fins 

O referido trabalho trata-se de uma pesquisa explorataria, ao proporcionar 

maiores informagoes sobre o assunto, contribuindo para o esclarecimento de 

questoes superficialmente abordadas. 

Gil (1999zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud BEUREN et al,, 2003, p. 81), ressalta que "a pesquisa 

explorataria e desenvolvida no sentido de proporcionar uma visao geral acerca de 

determinado fato". 

1.4.4 Area de atuacao da pesquisa 

7.4.4.7 Empresa Souza Cruz 

De acordo com as informagoes expostas no site oficial da empresa, a 

Souza Cruz foi fundada em 25 de abril de 1903 pelo imigrante portugues Albino 

Souza Cruz, com apenas 16 funcionarios. Atualmente, ela e lider absoluta no 

mercado nacional de cigarros e um dos cinco maiores grupos empresariais do Brasil, 

sendo a 4 a maior contribuinte de impostos do pais, com participagao de 60,2% do 

mercado total brasileiro. 

Alem da comercializagao de cigarros, a Souza Cruz atual em todo o ciclo 

do produto, desde a produgao e processamento de fumo ate a fabricagao e 

distribuigao de cigarros, contando com ate 9 mil colaboradores em epocas de safra, 
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alem disso, atende diretamente mais de 200 mil pontos de venda, comercializando 

mais de 75 bilhoes de unidades de cigarro durante o ano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.4.2 Banco Bradesco 

O Banco Bradesco foi fundado em 1943 como um banco comercial. Com o 

passar dos anos, em que houve um periodo de intensa expansao, foi considerado 

em 2005 como o maior banco comercial do setor privado em termos do ativo no 

Brasil. Fornece uma gama de produtos e services bancarios e financeiros no Brasil e 

no exterior, destinados a pessoas fisicas, pequenas e medias empresas no Brasil e 

importantes sociedades e instituigoes nacionais e internacionais, possuindo a mais 

ampla rede de agendas e servigos do setor privado no Brasil contando com clientes 

diversificados. 

Seu leque de operagoes conta com servigos como: operagoes de credito e 

captagao de depositos, emissao de cartoes de credito, consorcio, seguros, 

arrendamento mercantil, cobranga e processamento de pagamentos, pianos de 

previdencia complementar, gestao de ativos e servigos de intermediagao e 

corretagem de valores mobiliarios. 

14.4.3 Banco Itau 

O Banco Itau foi fundado no ano de 1947, com a visao de ser um banco 

lider em performance e perene, reconhecidamente solido e etico, destacando-se por 

equipes motivadas, comprometidas com a satisfagao do cliente, com a comunidade 

e com a criagao de diferenciais competitivos, pautando sua atuagao por principios 

que sustentam todo o seu modelo organizacional tais como: A humanidade -

respeitando ao ser humano; A Etica e o respeito as leis; O progresso - a vocagao 

para o desenvolvimento, e a objetividade - a solugao racional dos problemas. 

O Itau conta ainda com mais de 2 mil agendas, alem das agendas de 

Toquio, Nova lorque e Lisboa, contando com 21 mil caixas eletronicos. 
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1.4.4.4 Companhia Vale do Rio Doce 

A Companhia Vale do Rio Doce e considerada uma das maiores empresas 

globais da industria de mineraeao e metais. Foi criada pelo Governado Federal em 

1° de junho de 1942 e privatizada em 7 de maio de 1997. Ao longo de sua historia, 

expandiu sua atuacao do Sudeste para as regioes Nordeste, Centro-Oeste e Norte 

do Brasil, diversificando o portfolio de produtos minerals e consolidando a prestacao 

de servigos logisticos. 

Sua missao e transformar recursos minerals em riqueza e 

desenvolvimento sustentavel para seus acionistas; clientes; empregados; 

fornecedores; comunidades; paises onde atua e para o Brasil. 

Atualmente a Companhia Vale do Rio Doce esta presente em 03 Estados 

e 32 pafses, nos cinco Continentes. 

1.4.5 Dados da Pesquisa 

A coleta de dados e a etapa da pesquisa em que se inicia a aplicagao dos 

instrumentos elaborados e das tecnicas selecionadas, a fim de efetuar a coleta dos 

dados previstos, conforme conceituam Marconi e Lakatos (2002). 

Face as caracteristicas do estudo, os dados da pesquisa foram obtidos 

atraves de consultas aos meios eletronicos, em sites oficiais das empresas 

analisadas, bem como seus respectivos balangos sociais. 



2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 Um Enfoque Historico sobre Capital Intelectual zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesse topico, a pesquisa abordara pontos relevantes sobre a trajetoria do 

Capital Intelectual, iniciando com um breve historico, ate chegar a sociedade do 

conhecimento. Alem disso, apresentara aspectos gerais dos ativos intangiveis, bem 

como os conceitos e definicoes que envolvem o Capital Intelectual, de modo a 

facilitar um leve entendimento do tema num primeiro momento. 

2.1.1 Breve historico sobre Capital Intelectual 

Conforme afirma Antunes (2000, p. 77): 

Alguns economistas a partir do seculo XV, ja investiram esforgos para 
encontrar uma forma de atribuir valor monetario ao ser humano, tendo tais 
pesquisas um carater ecortdmico de estimar perdas com guerras e com as 
migracoes. 

De acordo com o autor, o processo de valorizacao do ser humano, remota 

desde alguns seculos, ja existindo nessa epoca, a preocupacao por parte de alguns 

economistas em avaliar a importancia de um dos elementos que compoem o capital 

intelectual: o capital humano. As guerras e migracoes resultavam numa grande 

perda de soldados e civis, e isso, despertava em alguns o interesse de valoriza-los, 

e de atribui-los valores monetarios. 

Seguindo essa linha de pensamento, Lucena (2007), afirma que, 

posteriormente, mais precisamente no seculo XVII, alguns estudiosos como Welliam 

Farr, Ernest Engel e Theodor Willstein foram os primeiros a definir o ser humano 

como um bem de capital, sendo observado nesse periodo, o surgimento da 

classificacao do homem como um bem que gera capital e que posteriormente 

resultara em lucros para a empresa. 



19 

Gomes (2003), tambem acrescenta que, nas ultimas decadas do seculo XX, 

existiram tres origens que marcaram a evolugao do pensamento, a respeito da 

gestao de capital intelectual. 

Primeiro, com a publicacao do trabalho dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Hiroyuki Itami chamado de 

"Mobilizing Invesible Assets", sobre o "Valor dos ativos invisiveis na corporacao". 

No segundo momento, os economistas Penrose, Rumelt, Wemerfelt e Dutor 

desenvolveram um trabalho que buscava "uma visao diferente sobre a teoria da 

firma, tendo sido coligido por David Teece, (1986) no artigo Seminal Profiting From 

Technological Innovation". No terceiro e ultimo momento, e destacado o trabalho de 

Sveiby (1986) que mostrou a forma de controle e gerenciamento necessarios as 

organizagoes, que, sua producao estava baseada no conhecimento e criatividade. 

Porem, Lucena (2007), relata que foi a partir de 1991, que o assunto foi 

tratado de forma a mostrar o verdadeiro valor de um funcionario, e o reconhecimento 

do que ele fazia nas empresas, atraves da publicacao do artigo de Thomas Stewart, 

na revista Fortune com o titulo "Your company's most valuable asset: intellectual 

capitaf. A partir desta materia, outros estudiosos comecaram a discutir sobre o 

assunto e a produzirem artigos, abordando, inclusive suas experiencias dentro de 

algumas companhias. 

Desse modo, o marco historico do Capital Intelectual se firmou quando houve 

a necessidade de destacar o funcionario como o principal elemento das 

organizagoes empresarias, capazes de alterar seu patrimonio atraves da sua forga 

intelectual e com isso, otimizar toda sua estrutura. 

2.1.2 Origem da Sociedade do Conhecimento 

Considera Drucker (1996), que o surgimento da Sociedade do Conhecimento 

ocorreu, em virtude de relativas mudangas no contexto mundial, que ora acarretou 

no emprego da intelectualidade, atraves do refinado uso da inteligencia apoiado em 

multiplos conhecimentos. Na maioria das vezes, esse conhecimento transforma-se 

em Capital Intelectual, a partir do momento em que passa a agregar valor nos 

produtos ou servigos das empresas. 
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Assim, a origem do Capital Intelectual pode esta totalmente relacionada com 

o surgimento da chamada era do conhecimento, baseada na informagao, e em 

valores intangiveis, que alteram o valor das empresas. 

Utilizando a metafora de ondas, Alvim Toffler (1980zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud SIQUEIRA, 1999), 

identifica tres grandes momentos de mudangas, vividos pela humanidade. A primeira 

foi a Sociedade Agricola, na qual era formada por um sistema politico feudal, 

caracterizado pela forca muscular e baseada em crengas religiosas. O seu principal 

recurso economico era a terra. 

A segunda onda representa a Sociedade Industrial, na qual valorizava o 

capital fisico. A produgao artesanal utilizada na sociedade anterior foi rapidamente 

substituida pela produgao em larga escala, feita por meio de maquinas e o uso de 

equipamentos. 

A terceira e atual onda, corresponde a Sociedade do Conhecimento, 

caracterizada pelo conhecimento e pela valorizagao do individuo, capaz de 

transformagoes continuas de crescimento, onde o capital humano - parte integrante 

do Capital Intelectual - e o recurso fundamental. 

Nessa fase, o conhecimento e a inteligencia das pessoas sao considerados 

como um novo recurso, que, somado aos demais, presentes no processo produtivo 

(terra, capital e trabalho), tornam-se os principais responsaveis pela criagao de valor 

de mercado, pois aqueles sao considerados secundarios, uma vez que podem ser 

obtidos de forma facil, quando o conhecimento existe. 

Drucker (1996), argumenta que, o conhecimento passou a ser o recurso, ao 

inves de um recurso. Ele ainda acrescenta que, na Sociedade do Conhecimento, o 

verdadeiro investimento se da cada vez mais no conhecimento e nas habilidades do 

trabalhador, ao inves das maquinas e ferramentas de trabalho. 

Em consoancia com o autor, isso vem afirmar que, nesse novo cenario no 

qual as empresas estao vivenciando, as maquinas e equipamentos nao sao 

considerados requisitos basicos para a sua permanencia no mercado, esta alem 

disso, pois, por mais que elas sejam avangadas e sofisticadas, e necessaria a 

presenga de funcionarios, que munidos de conhecimentos, de habilidades e 

informagao, sejam capazes de opera-las eficazmente, e assim contribuir para o 

desempenho patrimonial, volvido a prosperidade. 

De forma sucinta, Paiva (1999 apud KRAEMER, 2004), afirma que na atual 

sociedade, o conhecimento, passou a representar um importante diferencial 
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competitivo para as empresas que sabem adquiri-lo, mante-lo e utiliza-lo de forma 

eficiente e eficaz. 

Esse conhecimento, que na maioria das vezes e bem mais importante que o 

capital economico, passou a gerar o Capital Intelectual que e considerado sinonimo 

de vantagem competitiva para as empresas, pois ele permite a valorizacao das 

partes que a compoem (funcionarios, estrutura e clientes), no intuito de char um 

diferencial para aquelas que sabem mante-los de forma correta. 

Assim, o conhecimento e aceito como um novo fator de produgao e como um 

elemento de grande relevancia no sucesso economico da empresa, uma vez que 

este conhecimento, aliado a outros ativos intangiveis constitui o elemento capital 

intelectual, que segundo, Sousa (2005), gera muitas mudangas, cujos efeitos estao 

se espalhando por todo o mundo, e alterando todo o sistema economico, politico e 

social dos paises que passam por processos de desenvolvimento, e que na maioria 

das vezes, nao acontece de maneira uniforme, e sim de maneira diferenciada e 

sucessiva, dependendo de como se encontra a evolugao economica do pais, a 

exemplo, do Brasil que possui caracteristicas tanto de uma economia industrial 

como de uma economia pos-industrial, dependendo da regiao analisada. 

Portanto, a "era do conhecimento" nao representa um rompimento radical com 

a "era industrial", mas sim, uma continuagao de esforgos empreendidos em busca da 

competitividade. 

2.1.3 Ativos Intangiveis: Aspectos Gerais 

Os ativos intangiveis formam uma das areas mais complexas da teoria da 

contabilidade, em parte, em virtude das dificuldades de definigao, mas 

principalmente por causa das incertezas a respeito da mensuragao, de seus valores 

e da estimagao de suas vidas uteis (HENDRIKSEN, 1999) 

Conforme o autor, o ativo intangivel nunca teve tanta relevancia como 

atualmente, porem, defini-lo e considerado complexo, uma vez que o mesmo 

envolve incertezas que permeiam a sua mensuragao e a sua vida util. 

Desse modo, e oportuno abordar primeiramente a definigao de ativo, e em 

seguida destacar a questao do ativo intangivel. 
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De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, em suas Normas 

Brasileiras de Contabilidade, mais precisamente na NBC-T-3, em seu item 3.2.2.1, o 

ativo e conceituado como "as aplicacoes de recursos representadas por bens e 

direitos". 

De forma sucinta, Martins (1972, p. 30), aborda a questao, citando que "Ativo 

e o futuro resultado economico que se espera de um agente". 

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 286), acrescentam que "ativos devem ser 

definidos como potenciais fluxos de servigos ou direitos a beneficios futuros sob o 

controle da organizagao". 

Pode-se afirmar que tais definigoes permitem reconhecer que o ativo nao esta 

ligado aos fatos que Ihe dao origem, como e o caso de aluguel ou compra, mas sim 

ao que ele se destina que e a capacidade de gerar beneficios futuros a entidade, 

podendo ser construido ou adquirido. 

De acordo com Velloni (2000), ha certa identificagao do potencial dos 

beneficios futuros, que o ativo pode gerar, em moeda, envolve certo grau de 

dificuldade e de subjetividade, uma vez que estes beneficios devem ser trazidos ao 

valor presente, pelas chances de sua ocorrencia e pelo fator juro. 

Porem, o conceito de ativo nao se torna invalido diante destas dificuldades, 

uma vez que seus usuarios procuram respostas para atender seus modelos 

decisorios, cabendo ao profissional contabil, atender tais necessidades. Isso mostra 

que o ativo pode ser um recurso, que tern como fator determinante a existencia da 

geragao de beneficios futuros para as organizagoes. 

Outro fator relevante dos ativos sao seus criterios de reconhecimento, que de 

acordo com Hendriksen e Van Breda (1999), os ativos devem se enquadrar na 

definigao de ativo; deve ser mensuravel; relevante, e precise 

Estes criterios tornam-se restritivos, devido a objetividade imposta pela 

fundamentagao atual da teoria contabil, em virtude da mensuragao destes 

elementos. 

Todavia, considerando tais definigoes, conclui-se que os ativos intangiveis 

devem ser admitidos como um ativo, uma vez que seus conceitos sao 

correspondentes. Porem, ChamberszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud SCHIMIDT; SANTOS, 2002, p. 13), 

afirmam a existencia de argumentos que diferem nos seus tratamentos, como: 

"inexistencia de usos alternativos; os ativos intangiveis nao podem ser separados da 
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entidade inteira ou de seus ativos fisicos; incerteza quanto ao valor de recuperagao 

e beneficios futuros para a empresa". 

No entanto, SantoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2005), afirmam que estes argumentos confundem-

se, quando se considera, que marcas podem ser aplicados a muitos usos 

alternatives, a exemplo da Disney; os direitos autorais podem ser comprados e 

vendidos separadamente; e que, valores investidos, por exemplo, em uma 

graduagao, possui um reembolso menos incerto, se comparado a uma nova 

maquina de produgao exposta no mercado. 

Em virtude dessas afirmacoes, varios autores formulam conceitos para definir 

o ativo intangivel, no entanto, o mais adequado para os teoricos da contabilidade, e 

o de Kohler (apud lUDlCIBUS, 1997, p. 203), onde afirma que ativos intangiveis sao 

"os ativos de capital que nao tern existencia fisica, cujo valor e limitado pelos direitos 

e beneficios que, antecipadamente, sua posse confere ao proprietario". 

Ao mencionar que o ativo intangivel nao tern existencia fisica, entende-se que 

o autor remete a palavra tangivel - que teve sua origem no latim - ao termo tangere, 

tango, que segundo Santos et. al. (2005), significa algo que nao pode ser tocado, ou 

que nao tenha existencia fisica. 

Desse modo, ativo intangivel pode ser entendido, como um componente do 

grupo do ativo, composto por elementos que nao possuem existencia fisica, e que 

tao pouco pode ser tocado, podendo ser proveniente da inteligencia humana e dos 

recursos intelectuais, tanto na economia em geral, como nas empresas. Sao muito 

discutidos no mundo contabil, em relacao a sua mensuragao e pela sua 

subjetividade. Conforme Martins (1972, p. 54): "Talvez a caracteristica mais comum 

a todos os itens do Ativo Intangivel, seja o grau de incerteza existente na avaliagao 

dos futuros resultados, que por eles podem ser proporcionados". 

Nessa linha de pensamento, Schimidt e Santos (2002), classificam como 

intangiveis os seguintes elementos: gastos de implantagao e pre-operacionais; 

marcas e nomes de produtos; pesquisa e desenvolvimento; goodwill1; patentes; 

licengas; direitos de autoria; matrizes de gravagao; desenvolvimento de softwares; 

certos investimentos de longo prazo; capital intelectual. 

1 Goodwill - "E uma resultante do valor da empresa como um todo, em termos de sua capacidade de 
geracio de lucros futuros e do valor economico de seus ativos identificados e contabilizados." 
(MANOBE, 1986, p. 56-58). 
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Quanta a sua classificacao, os ativos intangiveis encontram-se no ativo 

diferido, conforme dispoe o art. 179, inc. V, da Lei das Sociedades por agoes. 

Art. 179. As contas serio classificadas do seguinte modo: 

V - No ativo diferido: as aplicacoes de recursos em despesas que 
contribuirao para a formacao do resultado de mais de um exerefcio social, 
inclusive os juros pagos ou creditados aos acionistas durante o periodo que 
anteceder o inicio das operagoes sociais. 

De acordo com a lei prevista, percebe-se que as normas brasileiras nao 

tratam os ativos intangiveis como um item especifico dentro do grupo do ativo ou do 

Balanco Patrimonial, mas sim, de uma maneira geral. 

No tocante ao registro do ativo intangivel, Schimidt e Santos (2002), afirmam 

que, quando o ativo intangivel e adquirido de forma individualizada, sera pelo seu 

custo de aquisigao e classificado no Balanco Patrimonial, como ativo imobilizado, 

mas, quando adquiridos como parte integrante numa combinagao de negocios, eles 

irao compor o valor do agio ou desagio na aquisigao dos investimentos. 

Ao observar os aspectos gerais do ativo intangivel, torna-se evidente, que o 

Capital Intelectual e considerado componente desse ativo, pois se trata de um 

elemento desprovido de existencia fisica, formado por um conjunto de beneficios 

intangiveis que agregam valor as empresas. 

Desse modo, nao ha como falar do Capital Intelectual, sem antes discorrer 

sobre a natureza dos ativos, principalmente dos ativos intangiveis, no qual ele faz 

parte. 

2.1.4 Capital Intelectual: Definigoes e Conceitos 

Ao buscar uma conceituagao de Capital Intelectual, e necessario entender a 

opiniao de alguns autores e estudiosos a respeito do referido tema, que, mesmo 

distinguindo-se em alguns pontos, ambos apresentam conceitos assemelhados. 

Para Stewart (1998, p. 13), 

O Capital Intelectual e a soma do conhecimento de todos em uma empresa, 
o que Ihe proporciona vantagem competitiva. Ao contrario dos ativos, com 
os quais os empresarios e contadores estao familiarizados - propriedade, 
fabricas, equipamentos, dinheiro - o Capital Intelectual e intangivel. 
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Na mesma linha de raciocinio, Crawford (1994), afirma que numa economia 

do conhecimento, os recursos humanos, e nao o capital fisico e financeiro constitui 

as vantagens competitivas das organizagoes. 

Os referidos autores entendem que o Capital Intelectual representa a principal 

fonte de intangiveis nas empresas, bem como um diferencial competitivo em relagao 

aos concorrentes, tratando-se de todos os componentes de conhecimentos, que, 

reunidos e legalmente protegidos, proporcionam beneficios intangiveis que agregam 

valor as empresas. 

Talvez, um dos principais problemas a ser abordado, e o famoso fantasma da 

era industrial, que ainda paira no mundo empresarial, onde, as pessoas ainda sao 

visualizadas como custos, e nao como receitas. Porem, na maioria das vezes, 

consideram como lucro, apenas o que as maquinas e equipamentos podem 

proporcionar. Ao contrario disso, entende-se que o Capital Intelectual surgiu, com o 

intuito de valorizar o homem como o unico detentor do conhecimento, atraves de 

suas habilidades e conhecimentos, que podem ser utilizados para gerar riqueza nas 

organizagoes, abrangendo os conhecimentos acumulados de uma empresa, relativa 

a pessoas, metodologias, patentes, projetos e relacionamentos. 

Assim, percebe-se os tempos modernos vem exigindo muito dinamismo por 

parte dos empresarios, e com isso, os mesmos tern sentido uma maior necessidade 

de investir em Recursos Humanos, para poder competir e enfrentar os desafios, num 

mercado cada vez mais exigente. 

Para Brooking (1996, p. 12-13,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud ANTUNES, 2000, p. 78), o Capital 

Intelectual pode ser conceituado como: 

[...] uma combinagao de ativos intangiveis, frutos das mudangas nas areas 
de tecnologia da informagio, midia e comunicagao, que trazem beneffcios 
intangiveis para as entidades e que capacitam o funcionamento das 
mesmas, divididas em quatro categorias: ativos de mercado; ativos 
humanos; ativos de propriedade intelectual; ativos de infra-estrutura. 

Conforme o autor, os Ativos de Mercado constituem-se atraves do potencial 

da entidade com seus ativos intangiveis, relacionados com o mercado, como as 

marcas, lealdade dos clientes e franquias; os Ativos Humanos referem-se aos 

beneficios que o individuo proporciona a organizagao, como criatividade, 

habilidades, conhecimento, entre outros; os Ativos de Propriedade Intelectual sao os 
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que necessitam de protegao legal para propiciar beneficios futuros a empresa, que 

sao: patentes, design, segredos industriais, outros; por fim, os Ativos de Infra-

estrutura, incluem tecnologias, processos e metodologias empregados, como, 

sistema de informagao, banco de dados de clientes e cultura. 

A importancia do Capital Intelectual para as empresas foi bem representada 

por Edvinsson e Malone (1998), atraves da comparacao entre uma arvore e uma 

organizagao. Nessa metafora, consideram a parte visivel como tronco, galhos e 

folhas, com o que esta descrito em organogramas, nas demonstragoes contabeis e 

em outros documentos; a parte que se encontra abaixo da superficie, no sistema de 

raizes, ao Capital Intelectual, que sao os fatores dinamicos ocultos que embasam a 

empresa. 

De acordo com o autor, a metafora e perfeita, pois todo esse processo e o 

que acontece com as empresas, quando seus valores ocultos nao sao visualizados. 

Isso resume a grande quantidade de erros na avaliagao dos seus ativos intangiveis, 

como e o caso do Capital Intelectual que mesmo nao sendo visto, ele esta presente, 

dando sustentagao e apoio ao funcionamento da empresa. No entanto, a 

contabilidade evidencia a parte visivel e tangivel da empresa, mas, ao confrontar o 

seu valor contabil com o seu valor de mercado percebem a presenga do Capital 

Intelectual. 

Portanto, para garantir uma avaliagao adequada da empresa, e provavel que 

os profissionais contabeis precisem incorporar medidas subjetivas para medir seus 

valores ocultos. 

Os autores Edvinsson e Malone (1998), dividem tais valores ocultos em tres 

categorias: 

1. Capital Humano: e composto pelo conhecimento, poder de inovagao e 

habilidades dos empregados, mais os valores, a cultura e a filosofia da empresa. 

Para Stewart (1998), o Capital Humano e o lugar onde tudo comega, sendo a fonte 

de inovagao, onde as ideias sao livres e abundantes, e provavelmente infinitas. 

O Capital Humano vem chamando a atengao das empresas, em virtude das 

suas habilidades, competencias e principalmente pela sua capacidade de inovar, 

que configura como um grande referencial de sucesso no meio empresarial, 

determinando, assim, o future da entidade. 
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2. Capital Estrutural: e formado pelos equipamentos de informatica, 

softwares, banco de dados, patentes, marcas e toda a capacidade organizacional 

que apoia a produtividade dos empregados. 

Segundo Stewart (1998), o foco do Capital Estrutural e confer e reter o 

conhecimento humano para que eie se tome propriedade da empresa. 

Percebe-se que o Capital Estrutural trata-se da transformacao do 

conhecimento das pessoas em ativo da entidade, atraves da melhoria, experiencia e 

criatividade compartilhada. Edvinsson (1997) propoe dividi-lo em: Capital 

Organizacional, Capital de Inovagao, Capital de Pessoas e Capital de Processos. 

3. Capital de Clientes: evidencia a solidez e lealdade dos clientes a 

organizagao, agregando valor monetario. 

De acordo com os autores Edvinsson e Malone (1998), o Capital de Clientes e 

o mais importante entre os demais, pois o futuro da empresa depende deles. Por 

isso, considera-se necessario que as organizagoes adquiram constantemente 

informagoes que as deixem cada vez mais proximos dos seus clientes, no intuito de 

conquista-los e mante-los da melhor forma possivel. 

Sveiby (1998), relata que os clientes tern um significado estrategico vital para 

as empresas, sao eles que determinarao a qualidade e a quantidade de receitas 

intangiveis do conhecimento. Para o autor existem tres tipos de clientes: os que 

melhoram a imagem da empresa, os que melhoram a organizagao, e os que 

aumentam a sua competencia. 

Em virtude do exposto, pode-se definir o Capital Intelectual, como sendo um 

conjunto de valores intelectuais atribuidos ao homem, que gera riqueza nas 

organizagoes, proporcionando-lhes um diferencial, na medida em que evidencia 

aspectos estruturais, de relacionamentos com clientes e de capacidade humana. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Modelos de Mensuragao do Capital Intelectual 

Considerando que a medigao do Capital Intelectual e um assunto de grande 

relevancia para as entidades, SantoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et a/.(2005), afirmam que alem de refletir mais 

acertadamente seu real valor, possibilita um gerenciamento eficiente da empresa, 

como tambem a sua divulgagao aos acionistas, investidores e a sociedade em geral. 

Acrescenta o autor, que a contabilidade tradicional vem encontrando dificuldades 
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para evidenciar esta medigao, pois seus demonstratives financeiros registram na 

maioria das vezes apenas o capital fisico e o financeiro das entidades, 

diferentemente do que impoe a nova realidade, na qual demonstra que, a 

contabilidade deve considerar a subjetividade e a intangibilidade dos elementos que 

compoe o Capital Intelectual. 

Com relacao a mensuragao do Capital Intelectual, Antunes (1999), se 

posiciona, afirmando que nao existe um modelo padrao para a divulgacao destas 

informagoes, embora, exista o patrocinio de orgaos internacionais como o IASC2, o 

FASB3 e a SEC4, em debater tal assunto. 

Em virtude dessa nova realidade, a contabilidade vem trabalhando para a 

elaboragao de um relatorio que evidencie o Capital Intelectual das empresas, alem 

da sua capacidade de gerar beneficios, agregando valor, a curto e longo prazo. 

Nesse sentido, SantoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2005), explicam que muitas teorias e modelos 

de mensuragao do Capital Intelectual estao sendo produzidos por estudiosos da 

area, no intuito de evidenciar o real valor da empresa, porem, tera de veneer 

algumas limitagoes que impedem a sua expansao, visto que apesar de conscientes 

de sua importancia, as empresas nao mensuram e nem informam o seu Capital 

Intelectual. 

Diante disso, os seguintes modelos de mensuragao, apresentam-se como os 

mais utilizados por algumas empresas, na tentativa de avaliar e mensurar o seu 

Capital Intelectual. Sao eles: 

2.2.1 Diferenga entre o valor de mercado e o valor contabil 

De forma sucinta, Gois (2000, p. 105-110), afirma que este "e um dos 

indicadores mais utilizados para medir o Capital Intelectual. A diferenga entre o valor 

de mercado e o valor contabil, e o Capital Intelectual". 

Nesta linha de pensamento, Schimidt e Santos (2002), verificam-se que trata 

de um modelo simples, uma vez que o valor de mercado de uma empresa e maior 

do que o seu valor contabil, fazendo sentido a sua diferenga. 

2 IASC - International Accounting Standards Committee (Comissao de Normais Internacionais de 
Contabilidade) 
3 FASB - Financial Accounting Standards Board (Conselho de Padroes de Contabilidade Financeira) 
4 SEC - Securities Exchange Comission (Comissao de Valores Mobiliarios dos Estados Unidos) 
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2.2.2 Razao entre o valor de mercado e o valor contabil 

Com relagao a esse modelo, Lev (2001, p. 13zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud SANTOS et al., 2005, p. 

7), registra que ele e resultante da "divisao do valor de mercado das empresas pelo 

valor de seus ativos liquidos, conforme constam de seus balancos patrimoniais". 

0 autor ainda acrescenta que tanto a diferenga como a razao entre o valor de 

mercado e o valor contabil sao modelos bastante simplificados, uma vez que a 

maioria dos ativos fisicos ou financeiros sao encontrados no Balanco Patrimonial, 

registrado pelos seus custos historicos, e nao pelos seus custos de reposicao. 

Portanto, acredita-se que os referidos modelos, sao, sem duvida, as formas 

mais comuns de mensurar o Capital Intelectual. Para encontrar esse valor, basta 

subtrair ou dividir o valor contabil da empresa do seu valor de mercado, encontrando 

entao o valor atribuido pelo mercado ao Capital Intelectual. Porem, se na 

simplicidade do calculo e na disponibilidade de informagoes, estao as maiores 

vantagens desse modelo de avaliagao, o valor do Capital Intelectual dessa forma 

definido, podera apresentar indesejaveis e grandes oscilagoes, dependendo da fase 

na qual se encontra o mercado acionario como um todo. 

Nestes modelos, Stewart (1998 apud SANTOS et al., 2005), afirma que o 

Capital Intelectual e avaliado de acordo com as equagoes apresentadas: 

CI = VM - VC 
Onde 
CI = Capital Intelectual 
VM = Valor de Mercado (prego por agao, multiplicado pelo numero total de agoes do 

Capital da empresa) 
VC = Valor Contabil (valor registrado no patrimonio liquido da entidade) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Santos et al.(2005, p. 05) 

CI = VM/VC 
Onde 
CI = Capital Intelectual 
VM = Valor de Mercado (prego por agao, multiplicado pelo numero total de agoes do 

Capital da empresa) 
VC = Valor Contabil (valor registrado no patrimonio liquido da entidade) 

Fonte: Santos et al.(2005, p. 05) 
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2.2.3. "Q" de Tobin 

Stewart (1998), corrobora que o "Q" de Tobin foi desenvolvido pelo ganhador 

do premio Nobel James Tobin, como uma medida do Capital Intelectual, que 

compara o valor de mercado de um ativo ao seu custo de reposigao. 

O coeficiente "Q" de Tobin considera os custos de reposicao dos ativos 

intangiveis da empresa, ao inves do seu valor contabil. Tornando-se mais eficiente 

que o modelo anterior por permitir a execugao de importantes ajustes no valor dos 

ativos fisicos, proporcionando uma avaliagao mais coerente desses. 

Como acrescentam SantoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2005), esse modelo de mensuragao do 

Capital Intelectual possui como vantagem, o fato de considerar o custo de reposigao 

dos ativos da entidade, porem, nao esta imune aos efeitos do mercado, como por 

exemplo as oscilagoes, que alteram o valor do quociente, sem ter relagao com o 

aumento ou redugao do Capital Intelectual da empresa. Assim, sua formula pode ser 

expressa da seguinte maneira: 

"Q" = (VMA + VMD) A/RA 
Onde: 
VMA = Valor de Mercado das Agoes (Capital proprio da firma) 
VMD = Valor de Mercado das Dividas (Capital de Terceiros empregado) 
VRA = Valor de Reposigao dos Ativos da Firma. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Santos et al. ( 2005, p. 05) 

2.2.4 Navegador do Capital Intelectual - Modelo de Stewart 

Nesse modelo, Stewart (1998), afirma que as medidas do Capital Intelectual 

se dividem em medidas de Capital Humano, Capital Estrutural e Capital de Clientes, 

incluindo algumas variaveis, como: satisfagao do cliente, atitude dos funcionarios, 

giros de Capital, posigao hierarquica na organizagao, e outros. O modelo de Stewart 

representado por graficos circulares, cortado por varias linhas, em forma de uma tela 

de radar, nos quais apresenta a situagao atual (parte interna do poligono) e aponta a 

situagao desejada (parte externa do poligono) das empresas, possibilitando a 

analise simultanea dos varios elementos que compoem tal modelo. Para uma melhor 

compreensao deste modelo, e necessario apresentar o seguinte grafico. 
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Grafico 1: Navegador de Capital Intelectual de Stewart 

Fonte: Stewart (1998, p. 219). 

Conforme Stewart (1998), o grafico inclui escalas ao inves de valores em seus 

eixos, alem de possibilitar aos gestores de empresas uma melhor visualizagao de 

todos os indicadores, bem como, o desempenho destes ao mesmo tempo, incluindo 

os financeiros e os nao financeiros. 

Ressalta SantoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2005), que este modelo possui como vantagem, a facil 

visualizacao e o acompanhamento da evolucao do desempenho da empresa, porem, 

deve-se considerar a escolha dos indices de desempenho, de modo que se 

adequem a entidade analisada. Logo, a flexibilidade inerente ao modelo, constitui 

em uma das suas vantagens. 

Em consoancia com o autor, esta flexibilidade permite inferir que as 

organizagoes devam escolher os indicadores de acordo com seus objetivos e 

estrategias, mantendo a simplicidade necessaria ao modelo. Caso estes indicadores 

sejam economico-financeiros, tem-se a contabilidade como principal fornecedora de 

informagoes. Ainda, se nao forem indicadores economico-financeiros, mas estiverem 

relacionados ao capital humano, ha grande probabilidade de, novamente, a 

contabilidade contribuir com as informagoes dispostas no Balango Social. 
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2.2.5 Modelo de Sveiby 

Sveiby (1998), propoe um modelo denominado de "Monitor de Ativos 

intangiveis", que consiste em avaliar a relagao de indicadores, baseados nos 

objetivos estrategicos da organizagao, conforme os modelos de Stewart e da 

Skandia, abrangendo as areas de crescimento, renovagao, eficiencia e estabilidade, 

personalizado para cada tipo de organizagao. 

As medidas propostas por Sveiby (1998), sao acompanhadas por meio de um 

monitor de ativos intangiveis, que pode ser integrado ao sistema de gerenciamento 

de informagoes, acompanhado por comentarios. O objetivo do monitor e selecionar 

alguns indicadores para cada ativo intangivel, com foco no crescimento e renovagao, 

eficiencia e estabilidade. 

Para um melhor entendimento desse metodo, e necessaria a apresentagao do 

seguinte quadra: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MONITOR DE ATIVOS INTANGIVEIS 
Estrutura Externa Estrutura Interna Competencia das Pessoas 

Crescimento/Renovacao 
Crescimento organico do 
volume de vendas. Aumento 
da participacao no Mercado. 
indice de Clientes insatisfeitos 
ou indice da qualidade. 

Crescimento/Renovacao 
Investimento em tecnologia da 
informagao. Parcela de tempo 
dedicada as atividades intemas 
de P&D. indice de atitude do 
pessoal em relagao aos 
gerentes, a cultura e aos 
clientes. 

Crescimento/Renovacao 
Parcela de vendas geradas por 
clientes que aumentam a 
competencia. Aumento da 
experiencia media profissional 
(n° de anos). Relatividade de 
competencias. 

Eficiencia 

Lucro por cliente 
Vendas por profissional 

Eficiencia 
Proporcao de pessoal de 
suporte 
Vendas por funcionarios de 
suporte. 

Eficiencia 
Mudangas do valor agregado 
por profissional. 
Mudanga na proporg§o de 
profissionais. 

Estabilidade 
Frequencia da repetieao de 
pedidos 
Estrutura etaria 

Estabilidade 
Idade da organizagao 
Taxa de novatos 

Estabilidade 
Taxa de rotatividade dos 
profissionais. 

Quadro 1: Monitor de ativos intangiveis 
Fonte: Sveiby (1998, p. 238) 

Neste modelo, observa-se que a estrutura externa evidencia a organizagao e 

o seu relacionamento com terceiros, ou como o proprio nome diz, a empresa sendo 

vista por seus clientes e fornecedores. Ao contrario desta, a estrutura interna, mostra 

os funcionarios e o seu desenvolvimento dentro da organizagao. Por ultimo, a 

competencia das pessoas representa toda a capacidade e habilidade que os 
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funcionarios podem desempenhar na organizagao, tornando-se um dos pontos mais 

relevantes, que apoia toda essa estrutura, capaz de gerar competitividade e agregar 

valores para a organizagao. 

Portanto, SantoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2005), corroboram que o monitor de ativos intangiveis, 

proposto por Sveiby, tern como vantagem a sua simplicidade e a sua facil 

compreensao, no entanto, limita-se apenas no aspecto financeiro, em virtude de 

utilizar indicadores nao financeiros. 

2.2.6 Modelo Skandia: Uma forma de mensurar o Capital Intelectual 

De acordo com Santos et al (2005), o Capital Intelectual, vem sendo estudado 

a algum tempo, principalmente no tocante a sua mensuragao, que esta sendo 

analisada com afinco, por muitos estudiosos e pesquisadores do meio academico. 

No entanto, a contabilidade, tenta superar alguns desafios que a impedem de 

identificar e mensurar este ativo intangivel. 

Em consoancia com o autor, e observavel que o Capital Intelectual gera em 

muitos, o desejo em ser estudado e mensurado, porem ainda existe uma grande 

dificuldade para a contabilidade em encontrar uma metodologia segura e adequada 

para mensurar e avaliar esse novo recurso economico, gerador de riqueza, diante de 

sua natureza intangivel. 

Ao perceberem os beneficios que o Capital Intelectual gera, para as 

empresas que o adotam, algumas delas comegaram a desenvolver modelos de 

mensuragao que se adeqiiem a sua realidade, com o intuito de elaborar um relatorio 

que contenha todas as informagoes a respeito desse capital. Uma delas e a 

empresa sueca Skandia AFS. 

Conforme Velloni (2000), o Grupo sueco Skandia AFS, e o maior grupo 

financeiro da Escandinavia, e tern suas atividades concentradas na prestagao de 

servigos financeiros e de seguros. Sua missao e criar valor para os acionistas 

atraves do foco no cliente, oferecendo produtos e servigos inovadores e aumentando 

sua produtividade e eficiencia. 

Acrescenta Sousa (2005), que, por ter sido pioneira na divulgagao de um 

suplemento das demonstragoes contabeis sobre seu gerenciamento do capital 

intelectual, a Skandia vem chamando a atengao das empresas, como tambem da 
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midia e de pesquisadores academicos para o seu modelo de mensuragao dos ativos 

intangiveis. 

Os diretores da Skandia identificaram alguns valores ocultos na empresa, que 

Ihes proporcionavam resultados de sucesso, no qual deveria participar de toda a 

estrutura da organizagao. 

Corrobora Velloni (2000), que os diretores da Skandia perceberam a 

influencia de fatores subjetivos em seus resultados. A partir dai, a diregao comegou 

a buscar o crescimento da empresa, atraves do aperfeigoamento e da capitalizagao 

do Capital Intelectual, bem como, apoiar-se no uso da tecnologia em prol do 

conhecimento, para um melhoramento na mensuragao deste capital. 

Assim, Antunes (2000, p. 95), refere-se ao conceito utilizado pela Skandia, 

afirmando que "O Capital Intelectual e a posse de conhecimento, experiencia 

aplicada, tecnologia organizacional, relacionamento com clientes e habilidades 

profissionais que proporcionam a Skandia uma vantagem competitiva no mercado". 

Nessa linha de pensamento, o Grupo Skandia comegou a perceber que tais 

valores ocultos, representados pelo conhecimento, informagao, tecnologia e a 

relagao com clientes, podiam influenciar positivamente nos resultados da empresa, 

de forma a maximizar o lucro, bem como gerar um diferencial em relagao aos 

concorrentes. 

Nesse sentido, Edvinsson e Malone (1998), perceberam o Capital Intelectual, 

como sendo uma composigao do capital humano, capital estrutural e capital de 

clientes. A partir dai, definiram um conjunto de indices e indicadores, baseados em 

focos, que representam as diregoes da empresa, da qual provem o seu Capital 

Intelectual. Eles sao: 

Foco Financeiro; 

Foco nos Clientes; 

Foco nos Processos; 

Foco na Renovagao e Desenvolvimento; 

Foco Humano. 

Com relagao a esses focos, Antunes (1999), relata que, a combinagao destas, 

cinco areas, resulta em um relatorio diferente, uma especie de painel de resultados, 

com carater dinamico denominado de Navegador. 
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Com o intuito de esclarecer o Navegador, Velloni (2000), aborda cada foco a 

seguir. 

No Foco Financeiro, as informagoes sao captadas atraves dos relatorios 

financeiros, que fornecem uma avaliagao de desempenho dos demais focos. Estas 

informagoes possuem o carater de Notas Explicativas. 

O Foco no Cliente evidencia que as empresas devem estar preparadas para 

lidar com clientes que exijam cada vez mais, de acordo com suas necessidades. 

Assim, devem proporcionar confianga, lealdade, qualidade, enfim, um bom 

relacionamento com seu cliente. 

O Foco no Processo investe no uso da tecnologia, com o intuito de agregar 

valor a empresa. 

O Foco Renovagao e Desenvolvimento enfatiza um futuro prospero da 

empresa, atraves do acompanhamento de clientes, produtos e servigos, 

empregados outros. 

Por ultimo, o Foco Humano evidencia o ser humano como detentor e 

propulsor do conhecimento. Por isso, torna-se o alvo do modelo Skandia, uma vez 

esse conhecimento pode gerar riqueza e vantagem competitiva para as 

organizagoes. 

Assim, todos esses focos reunem-se com o objetivo de quantificar e 

posteriormente avaliar todo o Capital Intelectual da Skandia. Para isso, torna-se 

necessaria a utilizagao de uma formula, que evidencie atraves dos numeros o real 

valor do capital intelectual da empresa. A fim de estabelecer esta equagao, 

Edvinsson e Malone (1998, p. 66), narram que a equipe da Skandia fixou os 

seguintes passos: 

1. identificar um conjunto basico de indices que possa ser apiicado a toda 
sociedade com minimas adaptaeSes; 

2. reconhecer que cada organizacao possa ter um capital intelectual 
adicional que necessite ser avaliado por outros indices e; 

3. estabelecer uma variavel que capte a nao tao perfeita previsibilidade do 
futuro, bem como, a dos equipamentos, das organizacSes e das 
pessoas que nela trabalham. 
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Assim, chegou-se a seguinte formula: 

Capital Intelectual Organizacional = iC 

Onde: 

C = Valor Monetario do Capital Intelectual 

i = Coeficiente de Eficiencia 

Conforme Edvinsson e Malone (1998), a incognita "C" e um valor que 

representa o investimento na capacidade de ganhos futuros. E obtido a partir da 

agregacao de indicadores selecionados e representatives de cada um dos cinco 

focos, mas com resultados em porcentagem. Esses indicadores referem-se ao 

exercicio social. Eles sao: 

1. Receitas resultantes da atuacao em novos negocios (novos 
programas/servicos); 

2. Investimento no desenvolvimento de novos mercados; 
3. Investimento no desenvolvimento do setor industrial; 
4. Investimento no setor de novos canais; 
5. Investimento em Tl aplicado a vendas, servigos e suporte; 
6. Investimento em Tl aplicado a administragao; 
7. Novos equipamentos em Tl; 
8. Investimento no suporte aos clientes; 
9. Investimento no servigo aos clientes; 
10. Investimento no treinamento de clientes; 
11. Despesas com clientes nao relacionadas aos produtos; 
12. Investimento no desenvolvimento da competencia de empregados; 
13. Investimento em suporte e treinamento relativo a novos produtos para os 

empregados; 
14. Treinamento especialmente direcionado aos empregados que nao trabalham 

nas instalagoes da empresa; 
15. Investimento em treinamento, comunicagao e suportes direcionados aos 

empregados permanentes em periodo integral; 
16. Programas de treinamento e suporte especialmente direcionados aos 

empregados temporaries de periodo integral; 
17. Programas de treinamento e suporte especialmente direcionados aos 

empregados temporaries de periodo parcial; 
18. Investimento no desenvolvimento dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA parcerias/joint-ventures; 
19. Upgrades ao EDI ou a rede eletronica de dados; 
20. Investimento na identificagao da marca (logotipo/nome). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 2 : Indicadores de mensuracao de Capital Intelectual (C) 
Fonte: Edvinsson e Malone (1998. p. 173). 
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Esta lista dinamica trata-se de um conjunto de variaveis, que ao se somarem, 

permitem determinar o valor monetario que compoe o Capital Intelectual de uma 

empresa, alem de refletir o que os investidores precisam saber a respeito do seu 

futuro valor. 

Para Edvinsson e Malone (1998), o coeficiente " i " evidencia o desempenho 

atual quanto, as medidas do sucesso ou fracasso. E obtido atraves de indices que 

representem melhor cada foco, sendo combinados em uma unica porcentagem, que 

indica a eficacia com que a organizagao utiliza o seu Capital Intelectual. Eles sao: 

1. Participacao de mercado (%); 
2. indice de satisfacao dos clientes (%); 
3. Indice de Lideranca (%); 
4. Indice de Motivacao (%); 
5. indice de investimento em Pesquisa & Desenvolvimento/ investimento total 

(%); 
6. indice de horas de treinamento; 
7. Desempenho/meta de qualidade (%); 
8. Retencao dos empregados (%); 

9. Eficiencia administrativa/receitas (o inverso de erros administrativos/receitas) 

(%)• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 3: Indice do Coeficiente de Eficiencia (i) do Capital Intelectual 
Fonte: Edvinsson e Malone (1998. p. 175). 

Dividindo-se a soma destes indices por nove (total de indicadores), tem-se a 

media aritmetica dos indices. Entao, multiplicando-se esta media por C (valor 

monetario do Capital Intelectual) chega-se a avaliagao global do Capital Intelectual, 

por meio de um numero. A primeira vista, parece algo bem objetivo, mas, conforme 

observa Antunes (2000), dada a propria natureza de alguns indices, ha um certo 

grau de subjetividade. 

Em virtude do exposto, o modelo de avaliagao do capital intelectual proposto 

pela Skandia foi detalhado em quatro etapas, conforme Edvinsson e Malone 

(1998:33): 

• Compreender os componentes do Navegador da Skandia; 
• Troca de ideias a respeito das capacidades ociosas; 
• Identificacao de indicadores que realmente contribuem para a tomada 

de decisoes; 
• Capitalizacao do processo atraves do intercambio de seus 

componentes. 
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Desse modo, pode-se inferir que o Modelo Skandia foi desenvolvido com o 

intuito de aludir ao mercado, o valor de seu Capital Intelectual em relatorios 

complementares as demonstracoes contabeis. Trata-se de um modelo mais 

completo, dinamico, continuo e interativo, que abrange toda a organizagao, 

diferenciando dos demais modelos apresentados anteriormente, pois se utiliza de 

grande quantidade de indices e indicadores que captam a maioria das informagoes e 

caracteristicas relacionadas ao Capital Intelectual da empresa. Portanto, determina 

em acompanhamento continuo da gestao do Capital Intelectual. Contudo, Edvinsson 

e Malone (1998, p. 174) advertem para que nao seja aceito e utilizado este modelo 

como formula definitiva, pois salientam que "ela foi feita com proposito unico de 

debater o que constitui o Capital Intelectual". 

Em razao das diversidades nas organizagoes, torna-se necessario que tal 

modelo sofra adaptagSes, como a inclusao ou exclusao de indices e indicadores que 

se adequem a realidade de cada empresa, pois o importante e que possa partir de 

algo para mensurar e avaliar melhor o Capital Intelectual, utilizando-o como 

vantagem competitiva ou de diferenciagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Capital Intelectual: Novo Foco Empresarial 

O seguinte topico evidenciara o estudo do Capital Intelectual nas 

organizagoes empresariais, elucidando suas formas de gestao, o comportamento 

empresarial frente as mudangas organizacionais e as varias maneiras de aplicar 

este capital dentro das organizagoes, com o intuito de mostrar as transformagoes 

geradas pelo mesmo no ambito empresarial. 

2.3.1 Gestao do Capital Intelectual 

Com o enfoque na Gestao do Conhecimento, Kraemer (2004), corrobora que 

ela surgiu na decada de 1990, com o intuito de somar valores a informagao, bem 

como, proporcionar uma maior integragao no ambito organizacional. 

Isso permite dizer, que na Gestao do Capital Intelectual, as empresas passam 

a se preocupar com a identificagao e o impacto do conhecimento em seus setores, 
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tomando-se fundamental, criar condicoes para apoiar o desenvolvimento e a 

comunicagao desse conhecimento, como tambem, a sua transformacao em um 

ativo, a servigo da organizagao, ao inves de apenas propriedade de individuos, ou 

grupos internos. 

De forma sucinta, Rigby (2000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud KRAEMER, 2004, p. 02), relata que "A 

gestao do conhecimento procura acumular o capital intelectual que criara 

competencias essenciais exclusivas e produzira resultados melhores." 

Assim, as empresas que investem em Capital Intelectual, devem gerencia-lo 

de forma a agregar valor aos resultados da empresa, atraves da valorizagao dos 

recursos humanos, uma vez que a gestao do Capital Intelectual objetiva 

conscientizar as pessoas para a importancia de elevar o conhecimento e quantifica-

lo como parte do patrimonio da empresa, destacando a importancia para a sua 

aplicagao e seu verdadeiro valor na atual realidade das organizagoes. 

Alguns autores estabelecem modelos, passos e formas de gerenciar o capital 

intelectual das empresas a seguir: 

Para Petrash (apud ALMEIDA; HAJJ, 1997, p. 78), poderiam ser passos, para 

o processo de administrar o ativo intelectual: 

1) Definir a importancia do investimento intelectual para o desenvolvimento 
de novos produtos; 
2) Avaliar a estrategia dos competidores e o ativo do conhecimento; 
3) Classificar o seu portfolio: o que voce tern; o que voce usa; onde eles 
estao alocados; 
4) Analisar e avaliar o valor do portfolio: quanta eles custam, o que pode ser 
feito para maximizar o valor deles, se deve mante-los, vende-los ou 
abandona-los; 
5) Investir baseado no que se aprendeu nos passos anteriores, identificar 
espacos que devem ser preenchidos para explorar o conhecimento, 
defender-se da concorr§ncia, direcionar a acao da empresa ou avaliar a 
tecnologia; e 
6) Reunir o seu novo portfolio de conhecimento e repetir a operacio "ad 
infinitium". 

Nesses passos, considera-se que o autor defende ser necessario avaliar tudo 

o que a empresa possui para serem agregados valores, com o intuito de apresentar 

um diferencial em relagao a concorrencia, permanecendo muitas vezes em condigao 

de desvantagem, as empresas que ainda nao perceberam o seu Capital Intelectual, 

e que nao visualizaram a importancia do mesmo dentro do seu patrimonio. O 

primeiro passo para o gerenciamento deste capital e identifica-lo, para depois 

mensura-lo. 
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Padoveze (2000), apresenta as medidas como sugestao para o 

gerenciamento do Capital Intelectual. 

Indicadores para o capital humano - satisfagao dos empregados; valor 

adicionado por empregado; anos de experiencia da profissao; outros. 

Indicadores para o capital estrutural - numero de patentes; atualizacao do 

banco de dados; custo do SI (Sistema de Informagao) por vendas; lucro por custo do 

SI; entre outros. 

Indicadores para a clientela e relacionamentos - lealdade a marca; 

reclamacao dos clientes, satisfagao dos clientes; e outros. 

Tais medidas envolvem indicadores para os tres tipos de capitals que se 

encontram nas empresas, tendo como intuito, o agrupamento e a organizagao 

desses itens de forma a proporcionar as empresas, um melhor gerenciamento 

dessas informagoes. 

Percebe-se entao, que o gerenciamento do Capital Intelectual e mais do que 

apenas o gerenciamento de conhecimento, para Edvinsson (1997), e a alavancagem 

do capital humano e do capital estrutural em conjunto, trata-se de um efeito 

multiplicador entre capital humano, capital estrutural e capital de clientes. Isso posto, 

capital intelectual e uma fungao de genero e de metas. 

Para Baum e Gongalves (2001), a Gestao do Capital Intelectual esta 

relacionada a tres aspectos: 

Contexto Economico - neste aspecto, o capital intelectual e encontrado em 

empresas e industrias direcionadas a capitalizagao, criagao e transformagao do 

conhecimento, ao inves daquelas que utilizam recursos naturais em seus processos. 

Contexto Contabil - nesse contexto, o capital intelectual e aceito como um 

desafio para a contabilidade traditional, pois ela encontra dificuldades para 

desempenhar o seu papel em face da nova realidade em que se vive, nao estando 

preparada para medir aspectos da empresa como: o valor das informagoes; a 

capacidade tecnologica; investimentos em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento); 

entre outros. 

Contexto Empresarial - neste aspecto, a gestao da empresa passa a ter o 

seguinte enfoque com a era do conhecimento. 
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Aspectos Visao na Era Industrial Visao na Era do Conhecimento 
Percepcao do Pessoal 
Fluxo do periodo 
BeneficioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA si InversSes 
Base de poder 
Fluxo de informacoes 

Fator de produgao e custos 
Baseado sobre processos 
Tendencia de baixa 
Posicao hierarquica 
Hierarquica 

Conhecimento como gerador de riquezas 
Baseado sobre ideias 
Tendencias de alta pela criatividade 
Nivel de conhecimento 
Redes funcionais e operacionais 

Quadro 4: Aspectos da gestao do Capital Intelectual 
Fonte: Adaptado de Baum e Goncalves (2001) 

A Gestao do Conhecimento passa a ter um enfoque nos contextos citados, 

evidenciando que na maioria das vezes, o Capital Intelectual tern um maior 

crescimento em organizagoes que se utilizam do conhecimento como um 

diferenciador, ao inves das que utilizam apenas recursos naturals em seus 

processos. Mostra que o modelo "traditional" de contabilidade nao esta conseguindo 

corresponder com tanta firmeza as mudangas que vem ocorrendo, em virtude dos 

seus demonstrativos contabeis, que se apresentam cada vez mais obsoletos, para 

acompanhar as organizagoes modernas, e por fim, a Gestao do Conhecimento esta 

relacionada com uma visao bem menos hierarquica, onde o conhecimento passa a 

ter uma base de poder, e ser caracterizado como um gerador de riquezas nas 

organizagoes e como um centra da visao, em tempos que vive-se, baseado em 

ideias. 

Desse modo, e observavel que o conhecimento e usado ha muito tempo por 

empresas e pessoas, de forma implicita ou nao, no entanto, existe uma 

concordancia entre varios autores e estudiosos da area, de que o conhecimento e 

um recurso que necessita ser gerenciado, somente a pouco tempo. Assim, com o 

enfoque na Gestao do Conhecimento, e necessario avaliar e rever o que a empresa 

tern, sua estrutura e sua cultura, pois e importante que os gestores de empresas 

saibam administrar o seu Capital Intelectual, em virtude do mercado competitivo e 

pelo surgimento de novas tecnologias no campo organizacional, pois considera-se 

que o aprimoramento da gestao do Capital Intelectual agrega valores para as 

organizagoes, aumenta seu conhecimento e desenvolve diversas culturas, criando 

possibilidades para um ambiente hegemonico de conhecimentos, empreendedor e 

multiplicador de inovagoes. 
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2.3.2 O Comportamento Empresarial frente as Mudangas Organizacionais 

Ao contrario do que se valorizavam na "Era Industrial", na Era do 

Conhecimento, as organizagoes estao cada vez mais enfocadas em seus 

investimentos, na busca de uma maior interagao em seus departamentos, bem 

como, promover uma permuta com o meio externo, atraves do incentivo e de 

melhores condigoes de trabalho aos seus funcionarios e colaboradores. Pois, a de 

convir, que num ambiente de competigao crescente, no qual se vive, as 

organizagoes empresarias tendem a se destacar por algo que Ihe conceda uma 

diferenciagao, ou seja, vantagem, e isso e alcangado na maioria das vezes quando 

se investe em tecnologia, conhecimento e informagao, encontrados no Capital 

Intelectual. 

Seguindo essa linha de pensamento, Kraemer (2004), afirma que e a partir de 

bem pouco tempo que as organizagoes e seus administradores vem percebendo 

que o Capital Intelectual gera influencias e implicagoes no comportamento e nos 

resultados da empresa. 

Partindo dessa premissa, e visto que no decorrer dos anos, as empresas vem 

despertando para a utilizagao das praticas do Capital Intelectual, partindo do 

entendendo que, para terem maiores lucres em seus resultados, torna-se necessario 

investir mais no conhecimento de seus funcionarios, que, estimulados, 

proporcionarao um maior desenvolvimento dentro da empresa, gerando-lhe 

vantagem competitiva. 

Na concepgao de Vianna (2000), ate as empresas, cuja administragao 

traditional e caracterizada por burocraticos e ultrapassados organogramas tendem a 

destinar parte de seu tempo, e tambem de seus recursos ao real valor das 

organizagoes, que trata-se de ativos intangiveis e da inteligencia humana. 

Portanto, as organizagoes que contam com administragoes mais tradicionais, 

estao partindo para um novo horizonte, e vivenciando a era em que o diferencial e 

investir na capacidade intelectual dos seus funcionarios, bem como em ativos 

intangiveis. 
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Corrobora Antunes (2000:52) que: 

A capacidade de as empresas se adaptarem as mudangas, daqui por 
diante, dependera muito mais da administragio dos recursos intelectuais do 
que da coordenagao fisica dos empregados que trabalham na produgio, 
manuseando ativos tangiveis, pois a automagao dispensa tal tarefa, (...) o 
intelecto e o conhecimento agregam valor ao produto, assim como toda a 
estrutura desenvolvida para gerencia-lo. 

Nesse contexto, e visto que as empresas dependem dos recursos intelectuais 

para obterem sucesso, pois a tendencia e de transformar companhias 

hierarquizadas em uma estrutura mais plana, mais dinamica e agil, onde os 

funcionarios participem de suas decisoes, considerando seus conhecimentos e 

experiencias, ao inves daqueles que sao habituados apenas a produzir ativos 

tangiveis e a cumprirem ordens. 

Elas estao percebendo que investir em treinamento e desenvolvimento dos 

seus funcionarios torna-se muitas vezes um processo lucrativo na relagao custo-

beneficio, isso, porque a forca humana pode ser monetariamente elevada a valores 

imensuraveis, atraves da relagao entre fornecedores, clientes e funcionarios da 

empresa. 

Diante disso, pode-se destacar grandes empresas internacionais que 

valorizam e utilizam o capital intelectual como um diferencial em suas negociagoes 

como: Netscape, Microsoft, 3M, Nike, Amazon, Lotus, Nokia, entre outras. 

"A Netscape, e uma empresa de 17 milhoes de dolares de patrimonio com 

cinquenta empregados, abre seu capital mediante uma oferta inicial de agoes que 

atribui a empresa um valor de U$ 3 bilhoes no fim do dia". (EDVINSSON; MALONE, 

1998, p. 02) 

Antunes (1999, p. 87), destaca que "Bill Gates e o principal ativo de sua 

empresa. A justificativa dessa afirmagao e o fato de a Microsoft vale hoje, na Bolsa 

de Valores, algo em torno de U$ 51 bilhoes, quase dez vezes mais o que a empresa 

fatura". 

KanterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (1998), relatam que, A Minnesota Mining and Manufacturing 

Company, mais conhecida como 3M, investe todos os anos ate sete centavos de 

dolar de cada venda em pesquisa e desenvolvimento. Na sua filosofia de buscar 

continuamente inovagoes, proporciona aos seus funcionarios 15% de tempo livre 

para trabalharem em produtos e processos que eles mesmos escolhem, sem a 
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necessidade de pedir aprovacao para tal ou reportar-se a gerencia sobre o que 

estao fazendo. 

Vianna (2000, p. 01), afirma que; 

A maior industria de tenis do mundo, a Nike, nao tern fabrica. A livraria de 
maior crescimento do mundo, a Amazon, nao tern um metro quadrado de 
lojas. A Lotus foi vendida a IBM, por quinze vezes o seu valor patrimonial. 
[...] A filial americana da Nokia fatura 200 milhSes de dolares com 5 
empregados. 

Dessa forma, a preocupacao em desenvolver o capital intelectual por parte de 

empresas renomadas internacionalmente e lideres em seus respectivos mercados e 

um indicativo importante, pois demonstra a importancia de se investir em Capital 

Intelectual, para o perfeito andamento dos negocios, propiciando cada vez mais 

vantagem competitiva e credibilidade. 

Assim, tendem a se tornarem obsoletas, as empresas que nao se 

ingressarem nessa nova era, onde o conhecimento e considerado como uma 

"ferramenta" essencial na dinamizagao de seus objetivos. 

2.3.3 Aplicacao do Capital Intelectual nas Organizagoes 

No que concerne ao uso do capital intelectual, Edvinsson e Malone (1998), 

relatam de forma abrangente, que a intelig§ncia humana e os recursos intelectuais 

constituem os ativos mais valiosos de qualquer empresa. As pessoas deixaram de 

ser simples recursos humanos organizacionais para se transformarem em criaturas 

dotadas de conhecimento e inteligencia. Nas empresas, elas ultrapassam as suas 

capacidades individuals, e passam a se fortalecer conjuntamente, com outras 

pessoas com o intuito de elevar a sua sabedoria. Os funcionarios gerem as suas 

areas de trabalho, como se fossem uma especie de mini empresas, servindo seus 

clientes internos e externos, trabalhando com os colegas, atraves de toda a 

organizagao para assegurarem que os sistemas funcionem devidamente. 

Esse contexto retrata que o Capital Intelectual esta relacionado diretamente 

com as habilidades humanas. Dentro das empresas deve ser aplicado em seu foco 

principal, ou seja, no corpo de funcionarios, para que estes desenvolvam suas 
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atividades de modo a agregar valor aos produtos e servigos e assim contribuir para 

um melhor resultado das empresas. 

Na concepgao de Gomiero (2001, p. 01): 

Os empresarios devem proporcionar aos seus funcionarios liberdade de 
atuacao e condicoes para contribuir na busca de aiternativas e estrategias 
atraves da liberdade de expressao, para que os mesmos opinem sobre os 
diferentes assuntos envolvendo a empresa. 

Isso indica que, as empresas que possibilitam uma maior abertura de opinioes 

aos seus funcionarios, contarao com informagoes que realmente evidenciem todo o 

seu andamento, como, suas necessidades e fraquezas, pois, e o proprio funcionario 

da empresa, o detector dessas questoes, uma vez que os mesmos encontram-se 

em contato diario com essas operagoes. Diferentemente da alta hierarquia, que e 

responsavel pela parte de tomada de decisoes. 

Stewart (1998), menciona que, na era do capital intelectual, as partes mais 

valiosas dos funcionarios, tornam-se essencialmente tarefas humanas, como: sentir, 

julgar, char, inovar e desenvolver. 

Nesse sentido, o trabalhador do conhecimento, leva suas ferramentas consigo 

em seu cerebro, pois, na economia baseada no conhecimento, as tarefas humanas 

sao consideradas atividades inteligentes que agregam valor nos resultados da 

empresa, ficando em segundo piano as rotineiras e manuais. 

Afirma Siqueira (1999), que, as empresas devem investir em capital 

intelectual e proporcionar a sua informatizagao, bem como, a flexibilidade de horario 

aos seus funcionarios; uma terceirizagao dos servigos e a utilizagao de sistemas de 

informagoes em redes, tambem acrescenta Gomiero (2001), que algumas ainda 

reservam parte dos seus orgamentos para investir nas habilidades de seus recursos 

humanos, atraves da universidade corporativa, uma especie de escola, que visa 

ensinar e treinar na propria empresa tendencias da administragao para formulagao e 

exposigao de ideias que criem beneficios para as organizagoes, e assim, interferir 

positivamente nos seus resultados. 

Seguindo essa linha de pensamento, pode-se afirmar que as empresas que 

aplicam o Capital Intelectual nas suas atividades, devem estar aberta a modificagoes 

na sua estrutura, incentivando em outros aspectos, uma postura voltada a longo 

prazo, visando a criagao e manutengao de relacionamentos com seu capital 

humano, atraves de qualificagoes, habilidades e conhecimentos que devem ser 
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renovados atraves de treinamento e desenvolvimento, com base na etica e que 

privilegie os ativos do conhecimento. Devem fazer investimentos em educacao a 

distancia para seus colaboradores e parceiros; promover um incentivo interno 

atraves de campanhas, melhorar as condicoes de trabalho, utilizando os recursos da 

tecnologia para ampliar o conhecimento. 

Enfim, a aplicacao do Capital Intelectual, esta impactando, sobremaneira, o 

valor das organizacoes, pois a materializacao da utilizacao desse recurso, 

juntamente com as tecnologias disponiveis e empregadas para atuar num ambiente 

globalizado, geralmente produz beneficios intangiveis que agregam valor as 

empresas. 



3 ANALISE DOS RESULTADOS 

3.1 Acoes de Desenvolvimento do Capital Intelectual nas Empresas Souza 

Cruz, Bradesco, Itau e Companhia Valem do Rio Doce, conforme seus 

respectivos Balancos Sociais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cada vez mais, grandes empresas brasileiras, estao engajadas no processo 

de capacitacao e de elevagao do nivel de conhecimento dos seus funcionarios e 

colaboradores, com o intuito de se destacar como lideres em seus respectivos 

mercados. Lima (2006), explica que renomadas empresas brasileiras como a Souza 

Cruz, Aracruz Celulose, Klabin, Bradesco, Itau e outras, possuem varios tipos de 

programas de treinamento, fundacoes para formaeao da crianca e varios 

investimentos com crescentes recursos em projetos para melhoria de condicoes de 

vida da comunidade e estimulo ao auto desenvolvimento dos seus funcionarios. 

Enfim, essas empresas investem e desenvolvem o seu Capital Intelectual, no qual 

muitas vezes e o responsavel por grande parte dos seus lucros. 

Alem dessas, varias outras empresas utilizam medidas para desenvolver 

seu Capital Intelectual. Desse modo, para se ter um melhor entendimento dessa 

questao, e necessario analisar o seguinte quadro, com algumas de suas principals 

formas de desenvolvimento deste Capital, de acordo com as informagoes 

disponiveis em seus Balangos Sociais. 
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EMPRESA SOUZA CRUZ 

• Utiliza o Programa Jornada para o Futuro, que visa rever metodos de trabalho, 

atitudes e comportamentos percebidos na empresa, incluindo temas como: portfolio 

de marcas, gestao de pessoas, eficiencia da organizagao e outros; 

• Promove campanhas para a avaliagao de desempenho dos funcionarios, 

relacionadas as questoes de inovagao, relacionamento e lideranga, resultando num 

maior desenvolvimento e estima dos seus colaboradores; 

• Promove treinamento a distancia programas de aperfeigoamento em centros de 

excelencia academicos brasileiras e estrangeiros, cursos de MBA, entre outros que 

preparam seus profissionais para o futuro; 

• Oferece promogoes aos seus funcionarios, visando atraves de um programa de 

planejamento de carreira para desenvolve-los como pessoas profissionais; 

• Juntamente com o salario, a empresa oferece assistencia medica como: pano de 

saude, assistencia odontologica, oftalmologica, remedios, cesta basica e emprestimos 

emergenciais aos funcionarios; 

• Utiliza uma Central de Servigos de RH atraves de canais de comunicagao que visam 

melhorar a interagao entre empregados, gerentes e clientes. 

Quadro 5 : Acoes de desenvolvimento do capital intelectual da empresa Souza Cruz 
Fonte: Souza Cruz, 2007 

Com relagao as medidas de desenvolvimento do Capital Intelectual, a 

empresa Souza Cruz, que apesar de ter suas atividades, voltadas para a 

comercializagao do tabaco em forma de cigarro, podendo ser vista por muitos como 

uma empresa financiadora do vicio, destina grande parte de seu tempo e recursos 

no desenvolvimento dos seus funcionarios e colaborados, visando uma melhor 

relagao e principalmente maiores e melhores resultados economicos. 

De acordo com seu Relatorio Anual de Informagoes Sociais de 2004, a 

empresa Souza Cruz acredita que "crescimento com produtividade e 

responsabilidade so pode ser conquistado com uma equipe vencedora, que tenha 

condigoes de cresce junto com a Souza Cruz, com toda a riqueza da contribuigao e 

das dimensoes de cada um". 

Assim, o quadro exposto deixa claro que a companhia implanta inumeros 

programas de desenvolvimento e treinamento dos seus funcionarios, 

proporcionando-lhes promogoes, melhores remuneragoes, assistencia medica, 

atendimentos via-internet, entre outros programas que visam uma melhor qualidade 
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de trabalho, mostrando que a Souza Cruz esta engajada neste projeto para se tornar 

uma empresa cada vez melhor de se trabalhar, acreditando que isso representa um 

diferencial de gestao que possibilita uma vantagem competitiva importante no 

mercado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BANCO BRADESCO 

• Seu quadro de funcionarios varia numa faixa de trabalho entre 11 e mais de 20 anos 

de carreira no banco, alem disso, conta com profissionais com profundo conhecimento 

de mercado financeiro; 

• Fornecem treinamento continuo aos funcionarios atraves de cursos e palestras. Alem 

das aulas presenciais, conta com auto-desenvolvimento por meio de treinamento a 

distancia como videotrenamento, cartilhas e o TreiNet (Sistema de Treinamento via 

internet do Bradesco). Atraves do TreiNet, o funcionario tern acesso a rede no horario 

de melhor conveniencia, sem a necessidade de deslocamentos; 

• Patrocina programa de qualificacao profissional que identifica e qualifica profissionais 

portadores de deficiencia para exercer atividades no mercado financeiro como 

tambem em seus quadros; 

• Participa de Programas do Ministerio da Saude que visa apoiar os portadores da Aids 

no local de trabalho, alem de outros programas destinados a uma melhoria das 

condigoes de saude e prevengao de doengas como dengue, conjuntivite, gripe 

tabagismo, obesidade, alcoolismo e outros. 

Quadro 6 : Acoes de desenvolvimento do Capital Intelectual do Banco Bradesco 
Fonte: Banco Bradesco, 2007 

O Banco Bradesco tambem investe em recursos humanos, pois conforme o 

quadro apresentado, observa-se que um dos maiores bancos do Brasil desenvolve 

seu Capital Intelectual de varias maneiras, entre elas estao a valorizagao de seus 

funcionarios e principalmente de seus clientes atraves de programas de auto 

desenvolvimento, do fornecimento de sistemas de treinamento e relacionamento 

com clientes via internet, oferecendo uma maior comodidade aos seus servigos e 

produtos e acreditando que so assim obtera melhores resultados. 
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BANCO ITAU 

Prioriza o desenvolvimento e a retencao de talentos dos seus funcionarios, atraves de 

bolsas de estudos para cursos de graduacao, pos-graduacao e extensao universitario, 

alem de fornecer um acervo de livros, textos, fitas de video e audio que os preparam 

para um melhor aperfeicoamento de suas tarefas; 

• Atraves de um programa especifico, flexibiliza e facilita o acesso as oportunidades 

internas de desenvolvimento profissional, permitindo que os funcionarios participem de 

forma pro-ativo na construcao de suas carreiras no Banco; 

• Atraves do Programa de Avaliagao e Gestao de Desempenho e Potencial, permite que 

todos os funcionarios entendam as expectativas em relagao ao seu desempenho; 

• Promove a participagao dos funcionarios nos lucros da empresa; 

• Oferece programas de assistencia a saude atraves de vacinacao, prevencao e 

assistencia total aos portados do virus HIV, campanhas educativas contra fumo, 

drogas, alcool e outros; 

• Disponibiliza aos seus clientes programas que visam solucionar da melhor forma 

possivel suas duvidas, reclamacoes e sugestoes; 

• Conta com atendimento via internet que visa facilitar a relagao banco/cliente, e assim 

obter com maior rapidez, as informagoes de produtos disponibilizados no site do 

Banco. 

Quadro 7 : Acoes de desenvolvimento do Capital Intelectual do Banco Itau 
Fonte: Banco Itau, 2007 

Com relagao as medidas de desenvolvimento do Capital Intelectual, o Banco 

Itau promove inumeros programas, projetos e incentivos visando priorizar a atragao, 

desenvolvimento e retengao de talentos, de forma a adequa-los cada vez mais as 

necessidades do banco e expectativas das pessoas. Destina-se a oferecer 

treinamento e capacitagao em todas as areas aos seus funcionarios, preocupando-

se tambem com seu bem-estar ao oferecer assistencia medica em varias areas de 

saude. Alem disso, investe em portadores de deficiencia visando eliminar: conceitos 

errados e preconceituosos; destinar trabalho certo para pessoa certa, recrutar e refer 

os portadores de deficiencia no trabalho por meio de treinamento continuo. 
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COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 

• Oferece remuneragao estrategica aos seus funcionarios atraves do PPR (Programa de 

Participagao dos Resultados), no qual inclui o salario base e a remuneragao variavel, a 

partir da avaliagao do desempenho individual e da participagao dos resultados; 

• Inclui o piano de Saude de autogestao AMS (Assistencia Medica Supletiva), que visa 

oferecer cobertura para procedimentos medicos, hospitalares, odontologicos e de 

medicamentos beneficiando a todos empregados e descendentes; 

• Outro estimulo para o desenvolvimento continuo dos seus empregados e o reembolso 

educacional que subsidia parte das despesas com Ensino Fundamental, Medio e 

Superior, de acordo com os criterios alinhados as necessidades da empresa. 

Quadro 8 : Ac6es de desenvolvimento do Capital Intelectual da Companhia Vale do Rio Doce 
Fonte: Companhia Vale do Rio Doce, 2007 

Com a Companhia Vale do Rio Doce nao e diferente, pois a empresa investe 

nos seus funcionarios no intuito de obter um quadro com alta competencia tecnica e 

gerencial, buscando a maxima produtividade e o melhor aproveitamento do potencial 

dos seus empregados, atraves de projetos que apoiam melhores salarios, educagao 

saude, enfim, melhores condigoes de trabalho que gerem motivagao, espirito 

inovador e empreendedor. 

Portanto, todas essas empresas estao entendendo cada vez mais que, 

valorizar, treinar e capacitar das mais variadas formas possiveis seus funcionarios e 

colaboradores de forma a agregar valores, permitem a existencia de melhores 

relagoes com a empresa, uma vez que um bom ambiente de trabalho atrai clientes e 

melhora a sua imagem, pois o futuro das organizagoes exige um grande referencial: 

empresas capazes de promover agoes que desenvolvam o Capital Intelectual 

organizacional. 

3.2 O Retorno do Capital Intelectual para as Organizagoes 

Os autores Edvinsson e Malone (1998), relatam que o capital humano 

consiste na competencia, capacidade de inovar, habilidades e no conhecimento de 

todos os funcionarios e colaboradores de uma organizagao. 

Ao investir em Capital Intelectual, os autores afirmam que as empresas 

devem ter o compromisso de manter estas habilidades em constante atualizagao e 
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criar uma cultura de valorizagao dos empregados, como elemento gerador de 

eficacia e riqueza, dando-lhes oportunidades na realizacao de sua capacidade 

intelectiva, na qual influential positivamente na dinamica patrimonial. 

Desse modo, Sa (2000), destaca que e possivel, investir em algo imaterial 

como a educacao de pessoal, selecao de elementos de maior experiencia, 

criatividade, conhecimento, e obter-se um retorno bem maior que os recursos 

inseridos. 

Atraves do autor, entende-se que o retorno da valorizacao do Capital 

Intelectual, pode gerar para as empresas um ambiente saudavel no desenvolvimento 

de suas operagoes, com mais credibilidade e confianca, alem de contar com 

funcionarios capacitados, selecionados, com alto nivel de instrugao e baixa 

rotatividade, proporcionando aos mesmos uma maior motivacao para desenvolver 

suas atividades, levando a uma diminuicao dos desperdicios e consequentemente 

uma melhoria na qualidade dos produtos ou servigos, promovendo assim vantagens, 

beneficios e um diferencial para as organizagoes. 

Ao ressaltar os beneficios que o Capital Intelectual propicia as organizagoes, 

o consultor Ortiz (2001), relata em uma entrevista dada ao Diario de Pernambuco, 

que as organizagoes que adotam essa pratica, conseguem grandes vantagens para 

se diferenciar das demais, pois a grande competigao que rodeia o mercado obriga 

as empresas a melhorarem o seu modelo de gestao para poder competir com suas 

concorrentes, tornando-se melhores e mais organizadas. 

Ele ainda acrescenta que algumas instituigoes financeiras como, o Banco do 

Brasil e o Citibank, promovem agoes na area de Recursos Humanos com o objetivo 

de ampliar o conhecimento dos seus funcionarios e colaboradores, bem como 

agregar valor aos seus produtos e servigos. Entre as empresas americanas, a Arthur 

Andersem e a HP se destacam como empresas que se beneficiaram ao prestar uma 

maior atengao ao Capital Intelectual que o detem. 

Deste modo, e possivel elencar alguns beneficios e vantagens que o Capital 

Intelectual pode gerar para organizagoes, tais como: 

Valorizagao do ser humano como propulsor do conhecimento; 

O desenvolvimento do conhecimento como um elemento chave na 

geragao de valor para as empresas; 

Proporciona um diferencial e vantagem competitiva; 
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Propicia o desenvolvimento profissional e pessoal dos funcionarios, 

ampliando seu poder de inovagao e criatividade; 

E um agente causador de movimento no meio patrimonial; 

Agrega valor aos produtos/servigos; 

Permite a criagao de relacionamentos com seus clientes, identificando 

os recorrentes; 

Promove a geragao de lucros a longo prazo. 

Diante do exposto, pode-se inferir que todos esses beneficios gerados pelo 

Capital Intelectual sao representatives e importantes para o bom desempenho das 

empresas, que de acordo com Matheus (2003), contribui com uma parcela cada vez 

maior do valor agregado aos seus produtos e servigos. 

Portanto, destacar o valor do Capital Intelectual para as empresas, significa 

dar uma maior atengao na sua gestao, principalmente na identificagao de seus 

elementos mais importantes para a performance organizacional dos seus ativos 

intangiveis. 



4 CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As grandes mudangas sofridas pela humanidade nos ultimos anos em setores 

economicos, politicos, tecnologicos e sociais, resultaram na criagao de uma 

sociedade, que tern como caracteristica principal a valorizagao da informagao, 

conhecimento e tecnologia. Incluido nesse modelo, surge o Capital Intelectual como 

uma alternativa de gerenciamento, voltada para a valorizagao dos ativos intangiveis 

e da capacidade humana em gerar riqueza e vantagem competitiva para as 

organizagoes, independentemente de tamanho, atividade ou nacionalidade. 

Ao longo do estudo, entendeu-se que o Capital Intelectual sempre existiu, 

porem so foi intensificada a sua valorizagao, a partir do momento que houve a 

necessidade de destacar o funcionario como o principal elemento das organizagoes, 

capaz de gerar beneficios atraves de sua forga intelectual. 

Alem disso, constatou-se que a nova sociedade, ou sociedade do 

conhecimento, refere-se a uma nova economia, na qual valoriza muito mais os 

capitals humano, estrutural e de clientes, do que os ativos fisicos da empresa. 

Com relagao aos ativos intangiveis, verificou-se que os mesmos sao recursos 

incorporeos, controlados pela empresa que tern a capacidade de gerar beneficios 

futuros para as mesmas, constituindo uma de suas areas mais importantes, 

portanto, deve ser reconhecido, classificado e registrado em suas demonstragoes 

contabeis. 

No tocante a sua mensuragao, as empresas so poderao identificar e avaliar o 

verdadeiro valor do Capital Intelectual, atraves de uma gestao adequada que utilize 

metodos de mensuragao, pois, sem estes padroes, os gestores nao conseguirao 

identificar o nivel de investimentos e muito menos, o valor de uma organizagao no 

mercado. Assim, verificou-se alguns dos modelos mais importantes de mensuragao 

do Capital Intelectual, evidenciando suas vantagens e desvantagens que devem ser 

analisadas pelos gestores, de forma a identificar quais instrumentos melhor se 

adaptam as particularidades da empresa, levando em consideragao o modelo mais 

conveniente e sua capacidade em identificar o Capital Intelectual em todos os 

setores da empresa. 

O modelo de mensuragao do Capital Intelectual proposto pela Skandia, tem-

se destacado entre os demais em virtude do seu pioneirismo em emitir relatorios 
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adicionais sobre o Capital Intelectual e por se tratar de um modelo dinamico e 

completo que abrange toda a organizagao. 

No decorrer da pesquisa, constatou-se que os gestores de empresas devem 

dar a devida atengao a Gestao do Capital Intelectual, focalizando a identificagao de 

seus elementos mais importantes para a sua performance organizacional, em virtude 

do mercado competitivo. 

O estudo ainda retratou a aplicagao do Capital Intelectual nas empresas, 

evidenciando que as melhorias introduzidas atraves de investimentos em ativos 

intangiveis afetam os resultados financeiros, atraves da cadeia de relacoes de 

causa-efeito. 

Verificou-se que as empresas analisadas desenvolvem o seu capital 

intelectual atraves de agoes que visam fornecer um melhor ambiente de trabalho 

atraves da qualificagao dos funcionarios por meio de treinamentos, capacitagoes, 

promogoes, medigao de desempenho, participagoes nos lucros da empresa, 

assistencia medica, canais de comunicagao entre gerencia, funcionarios e clientes. 

Portanto, ao prover agoes para o desenvolvimento do seu capital intelectual, 

as empresas obtem variadas vantagens e beneficios, tais como: valorizagao dos 

seus produtos e servigos, credibilidade, otimizagao dos seus resultados economicos 

na medida em que agrega valores, vantagens competitivas, enfim, posigao de 

destaque promovida pelo desempenho eficiente de suas atividades. 

Assim, a pesquisa analisada contribuiu para o melhor entendimento do tema, 

na medida em que fornece informagoes a respeito dos seus conceitos, importancia e 

agoes para o seu desenvolvimento, bem como, seus modelos de mensuragoes, 

concluindo em diversos aspectos que o Capital Intelectual influencia diretamente no 

desempenho das empresas. Entre as varias vantagens apresentadas no decorrer da 

pesquisa, considerou-se como uma das mais importantes a valorizagao que 

proporciona aos produtos e servigos no tocante as atividades a que a empresa se 

propoe a desenvolver, contudo, torna-se indispensavel para o seu entendimento 

que a Contabilidade tradicional insira demonstratives e juntamente com as 

demonstragoes contabeis tradicionais, possam destacar e mensurar de uma maneira 

mais precisa os seus ativos intangiveis, pois so assim, dando o devido destaque que 

o Capital Intelectual merece dentro das organizagoes e entendendo que na nova 

sociedade do conhecimento tern que haver a perfeita ligagao entre capital estrutural, 

capital de clientes e capital humano, geridos no intuito de agregar valores, a 
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empresa atingira os seus objetivos, conseguindo um lugar de destaque no cenario 

empresarial e consequentemente o tao almejado sucesso. 
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