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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As mudancas contfnuas provocadas pelos avaneos tecnologicos e a 

internacionalizacao dos mercados conduzem ao desenvolvimento de uma gestao 

empresarial focada no conhecimento como um dos propulsores da geracao de 

riquezas. Nesse contexto, ativos intanglveis como Capital Intelectual representados 

por investimentos em educacao e eapacitaeao profissional ostentam importancia 

significativa como responsavel pela obtencao de resultados positivos para as 

empresas. Por meio desse cenario, o presente trabalho monografico apresenta um 

estudo de multicasos sobre os investimentos em Capital Intelectual evidenciados no 

Balanco Social das Instituigoes Financeiras Brasileiras, comprovando sua relevancia 

no contexto organizacional. O estudo foi orientado considerando-se nao somente os 

aspectos bibliograficos, mas, sobretudo, abordou-se o tema sob o enfoque pratico, 

no que se refere a aplicabilidade e gestao do Capital Intelectual nas instituicoes 

bancarias. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo descritivo, baseada na 

escolha por conveniencia de tres Instituicoes Financeiras: uma piiblica, outra de 

economia mista e o ultimo, privado, sendo a Caixa Economica Federal, o Banco do 

Brasil e o Bradesco, respectivamente. Dessa forma, pela analise dos resultados 

observou-se que os investimentos efetuados em Capital Humano expressam 

pequena representatividade do numero de trabalhadores de cada empresa 

pesquisada, o que revela a necessidade de maiores investimentos para a 

valorizacao de seus ativos humanos. 

Palavras-chave: Gestao do Conhecimento, Capital Intelectual, Capital Humano e 

Balanco Social. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The uninterrupted changes provoked by technologic advances and the internationalization of 
markets lead for development of the enterprise business management is focused in 
knowledge like one of the propellants of richness generation. Thus, active intangible like 
intellectual stock represented by investment in education an professional capacitating show 
off significant importance as accountable by obtain the positive results for enterprises. 
Though this scenario, this scientific work present the study of multicases about the 
investments in intellectual stock evidenced in the social balance of the financial institutions, 
confirming its importance in the context of the organization. The research was oriented in 
considering not only bibliographic aspect, but, principally, the theme was treated under the 
practice focus, in the concerns applicability and manager of the intellectual stock in the 
banking establishment. It is the qualitative research, of the descriptive type, based in choice 
for convenience of three financial institutions: one public, other economic mix, and last 
private, it is Caixa Economica Federal, Banco do Brasil e Bradesco, respectively. Thus, the 
analysis of the results it was observed that investments made in Human Capital express 
small representation of the number of employees of each company investigated, which 
shows the need for increased investment for human valorize of its assets. 

Keywords: Management of knowledge. Intellectual Manager. Active human. Social balance. 
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C A P I T U L O 1 

1 APRESENTACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As exigencias inerentes a globalizagao tendem a requerer das organizac5es uma postura 

dinamiea na qual contemplem atitudes socialmente responsaveis, evidenciando a necessidade 

dessas organizacoes demonstrarem as acoes decorrentes de sua gestao empresarial. 

As mudancas continuas de valores e crengas as quais a sociedade parece estar exposta e o 

desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente, nas areas de comunicacao e informatica 

tendem a demandar das organizacoes adaptacoes estruturais rapidas para que acompanhem a 

agilidade dos processos, que certamente demonstrarao a relevancia do conhecimento na 

cadeia de valor. 

Santiago e Santiago Junior (2007, p. 14), referindo-se especificamente as atuais mudangas 

impostas as organizacoes, comenta que "aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA organizagoes atuais vivem na era do 

conhecimento, que substitui a sociedade industrial e cujas caracteristicas, consideradas como 

forgas econdmicas sao o talento, a inteligencia e o conhecimento". 

Nesse contexto, emerge o conceito de Capital Intelectual, tema que parece ser amplamente 

discutido no meio contabil como responsavel maior pela diferenciagao de praticas empresariais 

plausiveis as quais destacam as empresas que investem na excelencia de sua gestao. 

Esse cenario podera ser propicio para que as organizacoes reflitam com maior clareza acerca 

dos investimentos a serem realizados os quais venham a agregar valor a sociedade e garantir a 

sustentabilidade do negocio. 

Nesse sentido, a Contabilidade enquanto ciencia da area social, pre-dispoe-se a procurar ao 

longo de sua existencia meios de estabelecer elo de ligacao entre os subsistemas internos das 

organizagoes e o meio externo, atendendo tanto as necessidades de informagoes de seus 

usuarios externos quanto internos, ou seja, toda a sociedade, quer esteja representada por 

governos, empregados, investidores, sindicatos, instituigoes, entre outros. 
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Para Antunes (2007, p. 48), existe uma correlagao direta entre o sucesso das empresas e o 

valor ou quantidade de investimentos e o continuo desenvolvimento de seus profissionais e os 

respectivos resultados alcangados com a aplicabilidade dos novos conhecimentos obtidos. 

Tal afirmagao serve para fundamentar a dependencia que as empresas tern de seus 

funcionarios e, consequentemente do conhecimento que estes possuem. Essa dependencia 

podera conduzir o mercado empresarial a percepcao da necessidade de efetuar investimentos 

em recursos humanos, originados por meio de investimentos em Capital Intelectual, atentando, 

consequentemente para a relevancia de demonstrar para a sociedade a realizagao de tais 

investimentos. 

Dessa forma, tal realidade podera ser suscetlvel a conscientizacao por parte das empresas e 

organismos sociais sobre a relevancia de demonstrar a sociedade a realizagao desses 

investimentos, utilizando-se o Balanco Social, enquanto peca contabil capaz de evidenciar o 

resultado da gestao empresarial que contribui para a valorizagao humana. 

Diante desse encadeamento de ideais expostas, espera-se abordar com a necessaria clareza 

os principais investimentos em Capital Intelectual evidenciados no Balanco Social de algumas 

instituigoes financeiras brasileiras. 

1.1 DEFINICAO DO TEMA E PROBLEMAUCA DA PESQUISA 

O estagio da economia internacional por efeito da globalizagao tende a tornar mais evidente a 

importancia do conhecimento para a sociedade, em detrimento dos fatores de produgao como: 

o capital, a terra e o trabalho, os quais, na denominada sociedade do conhecimento, passaram 

a ser secundarios. 

Como efeito desse estagio, a sociedade podera requerer das empresas uma postura 

estrategica, cujo posicionamento seja socialmente responsavel, capaz de tornar todo o 

processo de desenvolvimento economico mais humano e solidario. 
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Conforme Antunes (2007, p. 13), admitir o conhecimento como recurso economico impoe novos 

paradigmas na forma de valorizar a organizacao, pois gera bens intangiveis que alteram seu 

patr imoni i 

Neste sentido, o conhecimento podera ser apontado como fator decisivo em prol do 

crescimento e sustentabilidade das empresas, e em consequencia, o mercado tende a requerer 

das empresas maior agilidade para atender suas demandas de modo eficaz, produzindo os 

resultados esperados por clientes, fornecedores, enfim por todos as partes interessadas. 

Dessa forma, as empresas poderao considerar indispensaveis os investimentos em Capital 

Intelectual, concebidos por muitos pesquisadores da area como elemento essencial para o 

sucesso das organizacoes. 

Essa tendencia podera ser decisiva para a efetiva gestao do conhecimento, do Capital 

Intelectual nas empresas, as quais poderao reconhecer quao importante sera valorizar esse tipo 

de investimento, refletindo-os no Balanco Social para que a sociedade tome conhecimento mais 

facilmente destas acoes. 

Na concepcao de Sa (1995, p. 54) o Balanco Social: 

E o Balanco que busca evidenciar o papel que a empresa representa em seu 
ambiente social, ou seja, a contribuieao que ela trouxe atraves de impostos, de 
previdencia social, de mao-de-obra absorvida, de obras sociais, na educacao, 
em suma, o que ela espelha como celula da sociedade a que pertence. 

Em consequencia, a Contabilidade tende a passar por profundos questionamentos como forma 

de atingir seu real objetivo de produzir demonst ra tes contabeis que reflitam com clareza para 

seus usuarios a situagao patrimonial, financeira e social das entidades, acompanhando, assim, 

as evolucoes inerentes a atualidade. 

Diante disso, tornam-se bastante pertinentes as discussoes acerca deste tema e dos novos 

desafios aos quais a classe contabil esta exposta. 

Para delimitar o tema tratado neste trabalho monografico, pode-se mencionar a possivel 

capacidade da Ciencia Contabil em proceder as reflex5es sobre os valores investidos em 

Capital Intelectual evidenciados no Balanco Social das Instituigoes Financeiras. 
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Nesse sentido, buscam-se respostas para a seguinte problematical 

Quais sao os investimentos realizados no Capital Humano pelas Instituigoes Financeiras 

Brasileiras evidenciados em seus Balancos Sociais? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 JUSTIFICATIVA 

Partindo-se das mudancas ocorridas em nivel mundial, depreende-se que a sociedade parece 

estar cada vez mais consciente da importancia do conhecimento para o seu processo continuo 

de desenvolvimento. 

As exigencias intrinsecas da denominada sociedade do conhecimento evidenciam o trabalho 

relevante das universidades e professores os quais tern como um dos objetivos instigar o 

espirito cientifico comprometido com a verdade para a formacao de profissionais avidos por 

novas solucoes que engrandecam suas profissoes e contribuam para um mundo melhor. 

A pesquisa cientifica representa na coneepcao de Souza, Fialho e Otani (2007, p. 127): 

Um dos componentes essenciais de uma instituicao de ensino superior. 
Caracterizada pela busca do conhecimento em prol da afirmacao de valores 
internalizados em cada obra consultada e de resultados que beneficiem a 
sociedade. Nesse sentido, a pesquisa cientifica deve ter o compromisso com a 
verdade. 

Dessa forma, o comprometimento com a verdade revela-se na pretensao de abordar este tema 

de forma coerente, nao buscando beneficiar aspetos especfficos da pesquisa em detrimento de 

outro. 

Entende-se dessa forma, o Capital Intelectual como bem ou ativo intangivel pela sua 

capacidade de se renovar e gerar novos conhecimentos, os quais embora sejam utilizados 

tendem a se multiplicar e gerar ativos maiores que os existentes. 

Dada a contemporaneidade da Sociedade do Conhecimento e da Informacao, Vergara (2003, p, 

18), menciona quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "[...] ela introduz movimentos interessantes com a mudanga do eixo do poder 

dos musculos para a mente e a identificagao do conhecimento como recurso pioneiro, em 

detrimento da terra, capital e trabalho bragal, que assumem papel secundario". 
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Considerando-se que a sustentabilidade dos negocios podera estar intimamente ligada aos 

investimentos realizados no Capital Intelectual das organizacoes concebe-se como relevancia o 

estudo do tema Investimentos em Capital Intelectual evidenciados nos Balangos Sociais das 

Instituigoes Financeiras Brasileiras. 

A gestao do conhecimento tende a se tornar cada vez mais necessaria para a longevidade das 

organizagoes e o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus funcionarios. 

Neste sentido, o presente trabalho monografico tern a intengao de contribuir para analise dos 

principais investimentos em Capital Humano efetuados pelas instituigoes financeiras brasileiras, 

especialmente, da Caixa Economica Federal, enquanto instituigao financeira publica atuante em 

todo territorio nacional, neste trabalho intitulada ou referida, simplesmente, por CAIXA, do 

Banco do Brasil enquanto sociedade de economia mista e agente financeiro das politicas de 

credito do governo federal e Bradesco, enquanto banco comercial privado de carteira multipla. 

Em reportagem publicada pela Revista Veja On-l ine, Edigao n° 1970, de 23 de agosto de 2006, 

anuncia-se que numa analise feita do periodo de 2003 a 2006, o lucro liquido semestral das 

cinco maiores instituigoes financeiras (em ordem: Banco do Brasil, Bradesco, Itau, Unibanco e 

Banespa) cresceu 132,5%, sendo que no periodo de Janeiro a junho de 2006 os cofres 

bancarios receberam 11,5 bilhoes a mais, segundo dados do Instituto de Pesquisa e 

Administragao - INEPAD. 

Sob essa otica, sera de extrema relevancia que se investigue o verdadeiro comprometimento 

destas instituigoes com o desenvolvimento profissional de suas equipes, bem como as 

reversoes feitas em prol do crescimento do Capital Intelectual. 

Foram utilizados os Balangos Sociais das referidas instituigoes financeiras dos quais extrairam-

se os principais dados para analise da gestao estrategica do Capital Intelectual. 

Dessa maneira, considerando a complexidade do assunto, bem como sua subjetividade, sera 

importante para a classe contabil que seja procedida pesquisa mais aprofundada com fim de 

investigar a contribuigao e a disseminagao deste tema para profissionais, estudantes, 

empresarios, gestores, enfim a sociedade como um todo, colocando a Contabilidade a servigo 

do processo evolutivo da humanidade e do conhecimento. 
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1.3 OBJETIVOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Objetivo Geral 

- Identificar os investimentos realizados no Capital Humano das instituigoes financeiras 

brasileiras, evidenciados no Balanco Social. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

- Quantificar os investimentos no desenvolvimento do Capital Humano realizado pelas 

Instituigoes Financeiras objeto deste trabalho; 

- Conhecer as principais agoes praticadas pelas Instituigoes Financeiras para o 

desenvolvimento do Capital Humano; 

- Comparar os valores investidos no desenvolvimento do Capital Humano das Instituigoes 

Financeiras; 



CAPiTULO 2 

2 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os procedimentos metodologicos adotados para a realizagao desta pesquisa indicarao os 

meios que foram seguidos para atingir o objetivo proposto. 

Segundo Cruz e Ribeiro (2004, p. 17): 

A pesquisa e mesmo que busca ou procura. Pesquisar e, portanto, buscar 
compreender a forma como se processam os fenomenos observaveis, 
descrevendo sua estrutura e funcionamento. E na pesquisa que se tenta 
conhecer e explicar os fenomenos que ocorrem no universo percebido pelo 
homem. 

Como e objetivo desta pesquisa buscar respostas as questoes propostas anteriormente, a qual 

devera ser pesquisada com o rigor cientffico, torna-se relevante a utilizacao de procedimentos 

metodologicos, enquanto instrumentos indispensaveis para o alcance do desempenho 

esperado. 

Cruz e Ribeiro (2004, p. 16) se referem a necessaria utilizacao dos procedimentos 

metodologicos para a realizacao de pesquisa cientifica da seguinte forma: 

A possibilidade de considerar a natureza com expectativas diferentes 
gera novas perguntas e novas respostas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Esta empreitada intelectual 
Integra novos criterios de escolha entre teorias e metodos de 
investigagao diversos e em diferentes nlveis: do verdadeiro, do 
provavel, do possfvel, do frutifero, do esteril, do impossivel, do falso. 
(grifo nosso) 

Em que pese o impacto do entendimento da autora, convem observar a realidade a qual a 

pesquisa cientifica esta inserida, por diversas oticas, e nesse sentido deverao ser procedidas 
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novas analises, novos questionamentos, utilizando-se os diversos metodos de escolhas para se 

estabelecer os testes necessarios a comprovagao do que e real ou contrario. 

2.1 NATUREZA DA PESQUISA 

Considerando a problematica da pesquisa, prepondera-se a natureza qualitativa, pois conforme 

aborda Souza, Fialho e Otani (2007) este tipo de trabalho propoem se a identificar, interpretar e 

conceituar fenomenos, nao fazendo uso de ferramentas e tecnicas estatisticas. Sendo assim, o 

problema desta monografia levou a identificacao dos investimentos realizados em Capital 

Humano da amostra proposta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 Classificacao quanto aos meios 

Por esta pesquisa tratar da problematica dos investimentos realizados em Capital Humano 

evidenciados no Balanco Social das Instituicoes Financeiras Brasileiras, entre os procedimentos 

metodologicos adotados, inicialmente, consta a pesquisa bibliografica e documental, na qual 

partir-se do contexto historico da Contabilidade ate a contemporaneidade utilizando-se da 

literatura existente atraves de livros, revistas da area, fasciculo e artigos cientificos que tratem 

do tema. 

Em seguida, o procedimento adotado foi um estudo de multicasos, dos quais constaram o 

levantamento e analise de dados extraidos dos Balances Sociais da CAIXA, do Banco do Brasil 

e do Bradesco. 

Acerca da pesquisa realizada atraves do estudo de caso, Bruyne, Herman e Shoutheete (1997), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

apud BEUREN (2006, p.84) opinam da seguinte forma: 

O estudo de caso justifica a sua importancia por reunir informacoes numerosas 
e detalhadas com vistas em apreender a totalidade de uma situacao. A riqueza 
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das informacoes detalhadas auxilia num maior conhecimento e numa possfvel 
resolucao de problemas relacionados ao assunto estudado. 

Quanto a utilizacao de um unico caso para a pesquisa, podera ocorrer falhas no que diz 

respeito ao fato de se relatar ou tratar de um unico objeto de estudo, ou uma unica visao. 

A respeito desse aspecto Beuren (2006, p.84) destaca que: 

"[...] esse tipo de pesquisa e realizado de maneira mais intensiva, em 
decorrencia de os esforcos dos pesquisadores concentrarem-se em 
determinado objeto de estudo. No entanto, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fato de relacionar-se a um 
unico objeto ou fenomeno constitui-se em uma limitagao, uma vez que 
seus resultados nao podem ser generalizaveis a outros objetos ou 
fenomenos".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (grifo nosso). 

Partindo-se desta concepcao, a presente pesquisa utilizou estudo de multicasos objetivando 

ampliar a visao acerca do tema estudado em tres instituigoes financeiras diferentes, sendo uma 

totalmente pubiica, outra de economia mista e a ultima privada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2 Classificagao quanto aos fins 

Tendo em vista o cunho descritivo da pesquisa, pode-se classifica-la quanto aos fins como 

descritiva ja que se propos a estudar as variaveis em questao por meio da analise e 

interpretagao dos fatos. 

Neste sentido, esta pesquisa caracteriza-se como descritiva por abordar a descrigao dos 

fenomenos inerentes a gestao do Capital Intelectual nas Instituigoes Financeiras Brasileiras, 

sobretudo dos investimentos em agoes que valorizem o Capital Humano destas instituigoes. 
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2.2 AREA DE ATUAQAO DA PESQUISA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 Universo 

O universo da pesquisa em estudo consiste na abordagem das Instituicoes Financeiras 

Brasileiras sob o aspecto dos investimentos realizados num dos componentes do Capital 

Intelectual - o Capital Humano. 

Quadro 1 - Universo das Instituigoes Financeiras 

Periodos 2005 2006 
Numero de Instituicoes Financeiras 161 159 
Instituigoes Privadas Nacionais 84 85 
Instituigoes Privadas Estrangeiras 63 61 
InstituigSes Publicas Federals e Estaduais 14 13 

Fonte: FEBRABAN - Federagao Brasileira de Bancos, 2008. 

2.2.2 Amostra 

A amostragem foi realizada por conveniencia, na qual escolheu-se tres instituigoes financeiras 

brasileiras, sendo um banco publico, outro de economia mista e o ultimo privado. 

Abordou-se a gestao dos investimentos em Capital Humano sob a otica de tres Instituigoes 

Bancarias de naturezas variadas, especialmente, buscando conhecer o tratamento dispensado 

a esse ativo intangivel pelo setor publico, em sociedades de economia mistas, bem como pelo 

setor privado. 

Neste sentido, estabeleceu-se comparagao entre os investimentos efetuados no 

desenvolvimento do Capital Humano por parte destas instituigoes financeiras e alguns 

indicadores, como resultado liquido por trabalhador. 
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2.3 FERRAMENTA DE COLETA DE DADOS 

A obtengao dos dados para realizagao desta pesquisa constou inicialmente de procedimentos 

como visitas aos enderegos virtuais das instituigoes financeiras estudadas por meio dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA internet 

para coleta dos Balangos Sociais, Demonstratives Financeiras e Relatorios Anuais de cada 

exercicio social analisado. Nesse sentido, e conveniente mencionar que tais dados foram 

considerados fidedignos em virtude de terem sofrido analise por Auditoria Independente, por 

meio de profissionais devidamente registrados na Comissao de Valores Mobiliarios, os quais 

emitiram parecer sem ressalvas, validando, dessa forma, os dados coletados. 

Num segundo momenta, tornou-se necessario consultar tambem os sftios virtuais das 

Universidades Corporativas dos bancos pesquisados, (com excegao do Bradesco que ainda 

nao possui sua Universidade Corporativa), com o objetivo de conhecer as praticas e ag5es de 

gestao do Capital Intelectual em cada organizagao pesquisada. 

2.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados obtidos na execugao desta pesquisa foram tratados com o intuito de apresentar 

resultados que reflitam o contexto real das instituigoes analisadas, utilizado-se as seguintes 

ferramentas no levantamento dos dados: tabelas, graficos, quadras, visando a melhor 

apresentagao e compreensao dos resultados alcangados. 

2.5 QUADRO DAS VARIAVEIS 

Para alcangar um resultado eficaz na realizagao desta pesquisa tornou-se necessario o 

estabelecimento previo das variaveis em estudo, evidenciando seus conceitos e indicadores. 
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Quadro 2: Variaveis em estudo. 

Variaveis Conceito Indicadores 

Capital Intelectual 

Combinacao de ativos intangiveis, frutos 
das mudangas nas areas da tecnologia da 
informagao, midia e comunicagao, que 
trazem beneffcios intangiveis para as 
empresas e que capacitam seu 
funcionamento. 

Ativos de Mercado; 
Ativos Humanos; 
Ativos de Propriedade 
Intelectual; 
Ativos de Infra-estrutura. 

Balango Social 

Balango Social e um meio de dar 
transparencia as atividades corporativas 
atraves de um levantamento dos principais 
indicadores de desempenho economico, 
social e ambiental da empresa. Alem disto, 
e um instrumento que amplia o dialogo com 
todos os publicos com os quais a empresa 
se relaciona: acionistas, consumidores e 
clientes, comunidade vizinha, funcionarios, 
fornecedores, governo, organizagoes nao-
governamentais, mercado financeiro e a 
sociedade em geral. 

Indicadores Sociais Internos 
Indicadores Sociais Externos 
Indicadores Ambientais 
Indicadores do Corpo 
Funcional 
Informagoes Relevantes 

Fontes: BROOKING (1996, p. 12-13)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud ANTUNES (2007, p. 78) Instituto Ethos de 
Responsabilidade Social, 2007. 

Assim, no que se refere ao Quadro 2, optou-se por desenvolver este estudo colocando em foco 

um dos seus indicadores: do Capital Intelectual, os Ativos Humanos, como se refere Brooking 

(1996) ou Capital Humano, como menciona outros autores estudados nesta pesquisa. E porf im, 

no que diz respeito a variavel Balango Social, aborda-se o indicador do Corpo Funcional ja que 

este representa os Ativos Humanos das organizagoes. 



CAPITULO 3 

3 ESTADO DA ARTE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 SURGIMENTO E EVOLUCAO DA CONTABILIDADE: UM BREVE HISTORICO 

Varios enfoques poderiam ser vislumbrados quanto ao desenvolvimento da contabilidade, no 

entanto, o que se pretende como objetivo deste capftulo e abordar os principais acontecimentos 

que conduziram ao desenvolvimento da Ciencia Contabil. 

D'Auria (1924, p. 43)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud PAULO (2002, p. 26) observa que: 

A historia da contabilidade, como toda historia humana, diz-no do passado, 
para termos licoes a seguir no future A ciencia da Contabilidade nao esta 
efetivamente constitufda. Ao futuro cabe este honroso papel. O futuro precisa 
de Iic6es do passado. Conhecer a origem da Contabilidade e seu evoluir 
atraves dos tempos e, portanto, um dos nossos deveres, se quisermos - como 
devemos querer - elevar a nossa disciplina. 

Observando-se o pensamento exposto por D'Auria ao considerar a importancia do 

conhecimento dos fatos passados para se construir o futuro, sera realizado um breve historico 

do surgimento e evolucao da Contabilidade. 

A existencia da Contabilidade esta intimamente ligada a existencia humana, na qual percebe-se 

a necessidade de manter o "controle" ou "registro" do patrimonio existente, com o objetivo de 

conhecer as variacoes deste patrimonio. 

Para Sa (1997, p. 16): 

A contabilidade nasceu com a civilizacao e jamais deixara de existir em 
decorrencia dela; talvez, por isso, seus progressos quase sempre tenham 
coincidido com aqueles que caracterizam os da propria evolucao do ser 
humano. 
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O autor ainda argumenta que a contabilidade sempre procurou adaptar-se as mudancas ao 

longo da historia da humanidade, para que pudesse cumprir seu papel de facilitadora de 

informacoes sobre o patrimonio de seus usuarios, partindo assim, dos meios mais primitivos 

para quantificar o patrimonio, ao longo da utilizagao do metodo por pallidas dobradas na epoea 

do comercio medieval, ate atingir o estagio dos sistemas de custos na Revolugao Industrial e a 

criagao da Contabilidade Gerencial apos o surgimento das sociedades por acoes. 

Nao se sabe ao certo quern inventou a Contabilidade, no entanto, percebe-se que a 

humanidade sempre buscou ao longo do tempo formas de registrar as suas posses, e dessa 

forma, o desenvolvimento da humanidade sempre pressupos a consequents evolugao da 

Contabilidade. 

Ha relatos na Biblia Sagrada, a historia de um homem chamado Jo, o qual, segundo aquele 

livro possuia varios bens, havendo clara descrigao e quantificacao de cada uma deles, 

denotando-se a existencia de uma especie de inventario. 

Descrevendo o trecho da Biblia Sagrada Nova Traducao da Linguagem de Hoje (2000, p. 369) 

tem-se o seguinte relato:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Ele chegou a possuir quatorze mil ovelhas, seis mil camelos, dois mil 

bois....". 

Percebem-se claramente os rumores da existencia da Contabilidade, mesmo que de forma 

rudimentar, mas sensivelmente presente, e ja iniciando algumas de suas fungoes: controlar, 

informar aos povos ou usuarios as variagoes sofridas nos seus patrimonios. 

Segundo (ludicibus e Marion, 2002, p. 25) "o desencadear de fatos que conduza ao surgimento 

da Contabilidade desponta a medida que as atividades comerciais crescem". 

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 38) comenta que: "A contabilidade floresceu em solo 

fertilizado porseculos de aprendizagem e comercio com o Oriente..." 

Os referidos autores tambem admitem a influencia da cultura arabe, e esta influenciada pelos 

indianos, para difusao da Contabilidade ao apontar a criagao dos numeros indo-arabicos em 

substituigao ao sistema grego-ramono por volta do seculo XIII. 

Otar (1984) apud SA (2002, p. 28) observa que: "Referencias Bibliografias sobre materia 

contabil encontra-se desde antiguidade da Grecia e Roma, mas livros especlficos, difundindo o 

conhecimento da Contabilidade, admite-se tenha surgido somente a partir do seculo XI". 
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Hendriksen e Van Breda (1999, p. 39) ressaltam que por volta de 1494 o frei franciscano Luca 

Pacioli apresentou em Veneza a obra intitulada dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Summa de arithmetica, geometria, 

proportion! et proportionalita, a qual consistia em um tratado matematico, incluindo uma segao 

sobre partidas dobradas. 

Considera-se a referida obra como primeira materia publicada que descrevia o sistema de 

partidas dobradas, detalhando a forma de proceder aos langamentos contabeis. 

Apos as diversas publicacoes surgidas apos o metodo das partidas dobradas, iniciou-se o 

processo de teorizagao da contabilidade o qual ainda segundo Sa (2000, p. 31) contemplava a 

doutrina do Positivismo cuja base era a observacao e teorizagao da realidade, concentrada na 

observagao dos fenomenos ou acontecimentos das coisas. 

Depreende-se claramente que antes de ser testada e comprovada a cientificidade da 

Contabilidade, ela nada mais era do que um sistema de escrituragao baseado no modelo de 

partidas dobradas, apos varios acontecimentos historicos, dos quais participaram muitos povos. 

Considera-se ainda, a facilidade que a contabilidade tinha, ja naquela epoca, em buscar meios 

de subsidiar as necessidades prementes daqueles comerciantes, atraves da observagao da 

realidade pratica. Enfim, embora nao fosse ainda uma ciencia, certa utilidade era demonstrada 

na pratica perante aqueles usuarios. 

ludicibus, Martins e Carvalho (2005, p. 8) concordam que "A urgencia na procura de modelos 

que sirvam para a solugao de problemas reals so pode acelerar o desenvolvimento da 

Contabilidade". 

Cumpre ressaltar que a abordagem realizada ate este ponto do presente trabalho torna 

evidente a intimidade entre o desenrolar dos acontecimentos seja de ordem economica, social 

ou politica e o "output" dado pela contabilidade em respostas as necessidades de seus 

interessados: comerciante, banqueiros, entre outros. 
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A Revolucao Industrial e concebida por varios autores como a fase de substituicao do trabalho 

manual, das manufaturas pelo trabalho mecanizado, no qual evidenciou-se a utilizacao da forca 

de motores em detrimento da forca humana, estando intimamente associada ao 

desenvolvimento tecnologico. 

Para Hendriksen e Van Breda (1999, p. 46) e diflcil indicar uma data exata na qual essa 

revolucao comecou, ou apontar suas causas exatas. 

Na compreensao destes autores esse periodo certamente foi bom para a Inglaterra devido as 

boas colheitas, as quais fizeram cair os precos de alimentos e, consequentemente, permitiu a 

sociedade desfrutar de melhor saude de nutricao. 

Complementando esse raciocinio torna-se imprescindivel mencionar outras consequencias da 

Revolucao Industrial as quais sao citadas unanimemente por varios historiadores, sejam as 

invencoes como o tear a vapor, das estradas de ferro, dos telegrafos, entre outras. 

Atraves destes inventos, houve avancos na expansao comercial, distribuicao de mercadorias, 

as quais, pela redugio das distancias fisicas e interagao dos territorios, fizeram surgir os 

conglomerados empresariais. 

Martin (2002, p. 8), exp5e claramente quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Assim como acontece com outras areas do 

conhecimento humano, as inovagoes em termos de contabilidade sempre acontecerem em 

consequencia ou resposta a necessidades de informagoes". 

Neste contexto, tornaram-se notorios os impactos da Revolucao Industrial sobre a 

Contabilidade, entre os quais, pode-se mencionar a necessidade de gerir os custos de 

produgao, demandas por maior volume de capital nas empresas, adquiridos junto as instituigoes 

financeiras. 

Com isso, houve a exigencia de maior destreza na elaboracao de demonstracoes contabeis, de 

mudancas na mentalidade empresarial na qual nao mais se reconhecia somente a pessoa do 

proprietario como principal interessado na geracao de lucros, mas tambem dos demais usuarios 

da contabilidade, quer fossem governos, instituicoes financeiras, acionistas, entre outros. 
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Isso quer dizer que a Revolucao industrial fez emergir esses impactos, os quais impeliu a 

Contabilidade a adogao de uma nova postura frente aos acontecimentos como forma de 

acompanhar, tempestivamente, o evoluir da sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.2 A Contabilidade Ciencia 

A ciencia e produgao cientifica tern se demonstrado no aivo das discussoes academicas e 

sociais enquanto bases para a fundamentagao do conhecimento e tecnica empfrica. 

Nesta proposigao, e conveniente abordar o significado do termo ciencia o qual segundo Ferreira 

(1999) significa o conjunto de conhecimentos socialmente adquiridos ou produzidos, 

historicamente acumulados, dotados de universalidade e objetividade que permitem sua 

transmissao, e estruturados com metodos, teoria e linguagens proprias, que visem 

compreender e orientar a natureza e as atividades humanas. 

Sobre esta abordagem, pode-se discutir ainda as principais caracteristicas ou pre-requisitos 

exigidos de uma ciencia, tornando-se assim imprescindivel a devida observagao e comprovagao 

destes para o seu reconhecimento enquanto ciencia. 

ludicibus, Martins e Carvalho (2005, p. 10) ajuizam quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A ciencia deve ser capaz de 

estabelecer relagoes entre causas e efeitos, alem de dar ao campo de conhecimento e ao 

universo de eventos nele contido um amplo guarda-chuva conceitual". 

Neste sentido Sa (2002, p. 40) complementa que: 

Como as outras ciencias, a Contabilidade: 
a) possui fontes de informagao organizada sistematicamente; 
b) pode enunciar verdades sobre fatos verificaveis; 
c) tem condigoes de descobrir novos fatos e estabelecer modelos e situagoes 
ainda nao constataveis; 
d) por meio de sua doutrina e da experimentagao, pode enunciar leis cientificas 
validas universalmente; 

e) contribui para a evolugao da humanidade por seus postulados de eficacia 
no uso da riqueza, militando em favor do bem-estar material das celulas 
sociais, de seus componentes e de toda sociedade. 
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Dessa forma, a Contabilidade e concebida como ciencia justamente por ser a ciencia o conjunto 

de conhecimentos adquiridos, estabelecendo-se o devido levantamento de hipoteses as quais 

sao testadas e comprovadas, retratando a importancia de sua natureza informativa, cuja 

objetividade Ihe e caracteristica. 

De acordo com a Resolucao n° 774 do Conselho Federal de Contabilidade, de 16 de dezembro 

de 1994, aborda a Contabilidade como Ciencia da seguinte maneira: 

A Contabilidade possui objeto proprio - o Patrimdnio das Entidades - e 
consiste em conhecimentos obtidos por metodologia racional, com as 
condicoes de generalidade, certeza e busca das causas, em nfvel qualitativo 
semelhante as demais ciencias sociais. A Resolucao alicerca-se na premissa 
de que a Contabilidade e uma Ciencia Social com plena fundamentagao 
epistemologica. Por consequencia, todas as demais classificacoes - metodo, 
conjunto de procedimentos, tecnica, sistema, arte, para citarmos as mais 
correntes - referem-se a simples facetas ou aspectos da Contabilidade, 
usualmente concernentes a sua aplicacao pratica, na solucao de questoes 
concretas. 

Assim, por meio da referida resolucao, a ciencia contabil tern, por conseguinte previamente 

delimitada a sua area de atuagao qual seja todos os organismos sociais que detenham 

patrimonio. E neste sentido, nao se pode aviltar-se em reconhecer os beneficios do emprego da 

Contabilidade no processo de gestao eficaz das entidades. 

Referindo-se ainda a Resolugao 774 do Conselho Federal de Contabilidade com relagao ao 

item 1.3, no qual introduz os Principios Fundamentals de Contabilidade, tem-se o seguinte: 

Os Principios Fundamentals de Contabilidade representam o niicleo central da 
propria Contabilidade, na sua condigao de ciencia social, sendo a ela 
inerentes. Os principios constituem sempre as vigas-mestras de uma ciencia, 
revestindo-se dos atributos da universalidade e veracidade, conservando 
validade em qualquer circunstancia. 

Para o Conselho Federal de Contabilidade, nas ciencias sociais os principios se colocam como 

premissas imediatamente evidentes, aceitas universalmente como veridicas, assim admitidas 

sem exigencia de demonstragao, transpondo, assim, a condigao de simples conceitos. 
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Assim sendo, os principios representam o fundamento indispensavel no que repousam as 

ciencias, e e sobre eles que se admitem as sentencas e juizos considerados universalmente 

como verdadeiros. 

Sobre a Classificacao da Contabilidade como Ciencia Social ludicibus (2002, p. 35) a sintetiza 

no seguinte alinhamento: 

A Contabilidade nao e uma ciencia exata. Ela e uma ciencia social, pois e a acao 
humana que gera e modifica o fenomeno patrimonial. Todavia, a Contabilidade 
utiliza os metodos quantitativos (matematica e estatistica) como sua principal 
ferramenta. 

Na otica de ludicibus pode-se reconhecer a competencia inerente a Ciencia Contabil em 

estabelecer a adequada relagao entre outras disciplinas, a qual vem fortalecer seu sentido de 

visao holistica, e sua inter-disciplinaridade, tornado-a mais eficaz em sua missao de servir a 

sociedade. 

Kroetez (2000, p. 5) destaca a classificagao da Contabilidade como ciencia social da seguinte 

forma: 

A Contabilidade e uma ciencia social que estuda a riqueza patrimonial 
individualizada, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, tendo entre seus 
objetivos a geragao de informagoes e a explicagao dos fenomenos 
patrimoniais, possibilitando o controle, o planejamento e a tomada de decisao, 
no enfoque passado/presente/futuro. 

O autor ainda defende que a Contabilidade presta-se aos seus mais diversos usuarios, com a 

finalidade de que, atraves da execugao dos atos de sua gestao eles possam empenhar-se na 

prosperidade da entidade e da sociedade. 

Merece destaque a capacidade da Ciencia Contabil em preencher os pre-requisitos exigidos a 

uma ciencia atraves da sistematizagao do conhecimento adquirido pela experiencia empirica e 

utilidade pratica ao longo do tempo, os quais vem corroborar toda sua estrutura evolutiva 

caracterizada pela objetividade, transcendencia aos fatos, universalidade e espirito 

investigative 
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O mundo e suas tendencias apontam para o limiar de uma nova era, denominada era do 

conhecimento, na qual a sociedade converge em velocidade acelerada com o intuito de atender 

eficientemente aos conclames dessa nova fase. 

A percepcao do mundo mecanico, sobretudo, em seu aspecto tangfvel em que supervalorizam 

bens moveis, quantidade de equipamentos utilizados no processo produtivo, cedeu lugar ao 

enfoque do conhecimento, no qual valoriza-se o capital humano como diferencial da 

denominada sociedade do conhecimento. 

Com isto, a Contabilidade tern buscado demonstrar a devida percepcao da realidade a qual esta 

inserida, sob os preceitos de novos conceitos erguidos a partir da crescente reciprocidade entre 

economias e sociedades de varios paises no que diz respeito a difusao de informacoes, 

interacao dos processos produtivos, prestagao de servicos e entre os mercados financeiros. 

Neste sentido, vocabulos como Sociedade do Conhecimento, Valores Intangiveis, Capital 

Intelectual ostentam importancia significativa, especialmente pelo diligente entendimento 

indispensavel a Classe Contabil, bem como aos organismos sociais. 

Algumas argumentac5es de Stewart (1998, p. 14), justificam o exposto anteriormente: 

Vencemos porque a economia de hoje e fundamentalmente diversa de ontem. 
Crescemos na Era Industrial. Ela se foi, suplantada pela Era da Informagao. 
Estamos deixando para tras um mundo economico cujas principais fontes de 
riqueza eram fisicas. 

O autor defende que, nessa nova era, a riqueza e produto do conhecimento e este se 

estabelece como materia-prima essencial e produto mais importante da economia, o qual nao e 

tangivel, mas representam os ativos capitais necessarios a criagao da riqueza, nao sendo tao 

somente a terra nem o trabalho fisico, tampouco ferramentas mecanicas e fabricas, ao 

contrario, sao os ativos baseados no conhecimento. 
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Pela abordagem de Stewart, percebe-se as evidencias das mudancas nos cenarios sociais e 

economicos, as quais refletem serias influencias endogenas e exogenas sobre as organizagoes 

e os individuos. 

Pode-se extrair, tambem, de tais consideragoes o aspecto abstrato das coisas, em que se relata 

com toda subjetividade o aspecto intangivel em substituigao ao concreto e plenamente palpavel. 

Sob essa egide, cumpre ressaltar a proeminencia do conhecimento como fato gerador de 

profundas transformagoes de uma sociedade que detem caracteristicas singulares em relagao 

as anteriores. 

Verifica-se que o autor nao so estabelece as diferengas entre o ontem e hoje, como tambem, 

denuncia como efeito disso, a existencia de um capital novo o qual difere em varios aspectos do 

capital financeiro e esta firmado nos ativos do conhecimento. 

Ainda sobre as percepgoes que da sociedade baseada no conhecimento, Drucker (1970, p.9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

apud ANTUNES 2007, p. 24) afirmar que: 

O conhecimento, nestas ultimas decadas, tornou-se o capital principal, o centra 
de custo e o recurso crucial da economia. Isso muda as forgas produtivas e o 
trabalho; o ensino e o aprendizado; e o significado do conhecimento e suas 
politicas. Mas tambem cria o problema das responsabilidades dos novos 
detentores do poder, os homens do conhecimento. 

Compartilhando o raciocinio de Antunes (2007), ao considerar o conhecimento como capital 

principal e indispensavel a sociedade bem como a sua continuidade, e firma-lo nao mais como 

recurso substitutive do capital financeiro, mas, sobretudo, exerce grande importancia na gestao 

das organizagoes. 

Quinn (1992, p. 241 apud ANTUNES 2007, p. 25) relatando os principais aspectos do 

conhecimento enquanto recurso sobre as organizagoes: 

Com raras excegoes, o poder economico e produtivo de uma moderna 
corporagao esta mais na capacidade de servigos intelectual do que nos ativos 
tangiveis - terra, plantas, equipamentos. Esta no valor do desenvolvimento do 
conhecimento baseado nos intangiveis, como know-how de tecnologia, 
desenhos de produtos, marketing, compreensao das necessidades dos 
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clientes, criatividade pessoal e inovaeao (...) provavelmente quartos do valor 
agregado a um produto do conhecimento previamente embutido nele. 

E conveniente absorver destas consideracoes, o inerente papel exercido pela Contabilidade 

junto a sociedade para o levantamento e analise das iniciativas de gestao e demonstracao dos 

impactos do conhecimento, enquanto recurso indispensavel ao desenvolvimento das 

organizagoes. 

Dai, a importancia da Contabilidade em aplicar seus conceitos, normas e fundamentos para o 

cumprimento de modo objetivo dos desafios que Ihe sao impostos, maximizando a sua utilidade 

a sociedade atraves de informacoes que reflitam os valores proximos da realidade, e venham 

subsidiar o processo decisorio empresarial. 

Acerca disto, Santiago e Santiago Junior (2007, p. 33) comentam que a contabilidade em sua 

forma tradicional nao compreende o conhecimento de maneira apropriada em decorrencia de 

alguns fatores que nao retratam a efetiva medida do resultado para a empresa. 

Em harmonia a este raciocinio Mayo (2003, p. 15) expoe quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A contabilidade tradicional nao 

atende as necessidades de uma era em que o conhecimento e mais importante que os ativos 

ffsicos". 

Diante das exposicoes, denota-se as comprovacoes de que a sociedade demanda novos 

conceitos, os quais requer da Contabilidade postura inovada, na qual reconheca o 

conhecimento como recurso economico e apresente formas de administra-lo e evidencia-lo que 

aprecie da mesma credibilidade das apresentadas pelos ativos tangiveis. 

Dessa forma, Antunes (2007, p. 20) comenta as incitacoes do mundo empresarial a 

Contabilidade: 

Entende-se que a Contabilidade deva estar participando ativamente desse 
novo cenario, cumprindo seu papel de acordo com os objetivos pela qual 
existe, levantando e respondendo questoes e, consequentemente buscando 
satisfazer as necessidades informativas de seus usuarios. 



38 

Para dar maior visibilidade a observagao da referida autora, sabe-se que a Contabilidade 

subsiste ao longo do tempo em funcao de seus objetivos concretos: prover seus usuarios de 

informacoes uteis quanto a evolucao do patrimonio da entidade, objeto de atuacao. 

Neste sentido, e importante abordar o conhecimento sob a otica das entidades ou organismo 

sociais, no sentido do tratamento dado ao conhecimento enquanto recurso economico. 

De modo mais amplo convem demonstrar o sentido da nova organizagao, sob a otica de 

Chiavenato (2004, p. 25) o qual menciona quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "as pessoas - e seus conhecimentos e 

habilidades mentals - passaram a ser a principal base da nova organizagao, na qual 

caracteriza-se pelo enfoque na gestao de pessoas". 

Em suma, o que se discute adiante e a capacidade das empresas em adquirir, desenvolver e 

investir no recurso conhecimento que por natureza e inseparavel e peculiar ao ser humano, 

bem como a forma da contabilidade evidenciar tais atos. 

3.2 ATIVOS INTANGIVEIS 

Consensualmente varios autores consideram que o ativo de uma entidade representa a 

aplicagao dos recursos investidos para sua constituicao e funcionamento. 

Klein (1998, p. 251) "Um ativo, como diz meu dicionario, pode serdefinido como uma coisa util 

ou uma qualidade". E complementa que entre gestores da estrategia corporativa e amplamente 

aceita a nogao de que competencia e conhecimento sao coisas uteis para a empresa. 

Para Mayo (2003, p. 15), "Os ativos tern um valor intrinseco para a organizagao e, ao mesmo 

tempo geram valor para outros". 

ludicibus e Marion (2002, p. 177) concebem o ativo da seguinte forma: "Sao todos os bens e 

direitos de propriedade da empresa, que sao avaliaveis em dinheiro e que representam 

beneflcios presentes e futuros para a empresa". 

Ainda segundo ludicibus (1999) apud ANTUNES (2006, p. 75) a principal caracteristica de um 

ativo esta relacionada a sua aptidao em criar beneflcios futuros a entidade: 
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A caracterfstiea fundamental e a sua capacidade de prestar servicos futuros a 
uma entidade que os tern, individualmente ou conjuntamente com outros ativos 
e fatores de producao, capazes de transformar, direta ou indiretamente, em 
fluxos de entrada de caixa. Todo ativo representa, mediata ou imediatamente, 
direta ou indiretamente, uma promessa futura de caixa. Quando falamos 
indiretamente, queremos referir-nos aos ativos que nao sao vendidos como tais 
para reaiizarmos dinheiro,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mas que contribuem para o esforgo de geragao de 
produtos que mais se transformam em disponivel. (grifo da autora). 

Dessa compreensao, pode-se extrair dois pressupostos fundamentais inseparaveis do ativo, o 

primeiro e que um ativo sempre estara representado por um bem ou direito de uma entidade, 

bem ou direito este avaliavel em dinheiro, ou seja, mensuravel em moeda corrente, e por ultimo, 

o ativo sempre denotara um beneffcio futuro para a entidade. 

Smith (1997 apud MARTINS 2006, p. 3) lembra que a riqueza das empresas e formada por um 

conjunto muito amplo de ativos, entre os quais estao os ativos tangiveis e intangiveis. 

Ferrari (2008, p. 35) explica que os ativos tangiveis sao constitufdos por bens de existencia 

concreta (material), exemplificando com a figura de um taxi (automovel), ao passo que os 

intangiveis sao formados por bens de existencia abstrata (imaterial) como, por exemplo, a 

licenca do taxista. 

Em principio, com essa abordagem, pretende-se versar especialmente sobre os ativos 

intangiveis, os quais tern despertado profundo interesse ao meio contabil, seja academico ou 

profissional. 

A principal polemica ligada aos ativos intangiveis diz respeito a sua correta mensuracao, a qual 

tern gerado profundas controversias e impetuosas crfticas por alguns usuarios da informacao 

contabil e pelas disciplinas afins, representadas por administradores de empresas, economistas 

e gestores de recursos humanos. 

Santiago e Santiago Junior (2006, p. 31) informam que: 

Nessa discussao relacionada aos valores dos intangiveis e importante 

considerar um dos nove paradoxos identificados por Charles Handy, o 

da inteligencia: "A inteligencia e o novo tipo de ativo. Nao se comporta 

como outros tipos de ativos e nisso reside o paradoxo. Ao contrario dos 

outros bens, a inteligencia nao pode ser dada de presente e sera 

sempre conservada, mesmo que compartilhada. 
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Sveiby (2000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud DIAS JUNIOR; POSSAMAI 2004, 3) comenta: "Os ativos intangiveis podem 

se tornar a base da economia de retornos crescentes, em oposigao a de retornos decrescentes, 

tipica da economia industrial". 

Nao obstante nao possuirem uma forma tangfvel, os ativos intangiveis podem influir no 

aumento da funcionalidade dos recursos (tecnologicos, humanos e financeiros) empregados na 

producao eficaz, alcangando todos os sistemas da empresa e modificando o seu valor. (Sa 

2000, apud DIAS JUNIOR; POSSAMAI, 2004, p. 5). 

Martins (1972, p. 54 apud ANTUNES 2006, p. 76) afirma que "talvez a caracterlstica mais 

comum a todos os itens do Ativo Intangivel seja o grau de incerteza existente em sua avaliagao 

dos futuros resultados que por eles poderao ser proporcionados". 

Nesse sentido Antunes (2007, p. 77) questiona a falta de objetividade na avaliacao dos 

intangiveis da seguinte forma: 

Deve-se considerar que a objetividade, alem de ser uma convencao para a 
Contabilidade, e tambem perseguida pelos cientistas em geral, tornando-se, 
algumas vezes, uma "obsessao". Talvez, por essa convencao nao poder ser 
aplicada consistentemente e de forma plena pela Contabilidade Financeira aos 
intangiveis, seja esta senao a unica, mas a principal causa de seu nao-
reconhecimento. 

A consideracao da autora acerca do respeito a convencao Contabil Cientifica da objetividade 

pode ser facilmente explicada em relagao aos aspectos subjetivos comparados para analise dos 

intangiveis, sobretudo no que diz respeito aquilo que realmente existe, ou seja, o que e 

concreto e que os intangiveis sao cada vez mais baseados num pre-requisito que Ihe e peculiar 

- o conhecimento. 

Dessa forma, em fungao de a contabilidade atender um universo variado de usuarios, 

apresentando igualmente diversos interesses ela depara-se constantemente com indagacoes 

sobre o real valor das organizagoes no mercado. 

Neste contexto, o que define o real valor de uma entidade, ha muito, ja nao sao so ativos 

tangiveis em sua capacidade material de se transformar em beneficio futuro, entram tambem 

nesta analise, o valor dos ativos intangiveis. 
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Talvez a grande dificuldade em atender, de forma equitativa, cada usuario que possui 

interesses em diferentes focos da Contabilidade esteja na correta medida de valor dos ativos 

intangiveis, uma vez que nao se baseiam no custo de aquisigao, nao possuem controle de 

estoques e nao detem regras para depreciagao. 

Como comentou Stweart (1998, p. 58) ao comparar a proporcao de valor de um dos tipos de 

ativos intangiveis, o Capital Intelectual, aos ativos tangiveis das organizagoes da denominada 

sociedade do conhecimento, utilizando-se uma metafora - o iceberg: 

Acima da superffcie, os recursos financeiras e ffsicos, brilhando sob o sol, 
visiveis, as vezes impressionantes. Por baixo, algo invisivel, muito maior, cuja 
importancia todos reconhecem, mas cujos contornos ninguem viu. 

Tradicionalmente, o que tende a impressionar as pessoas e ate as organizagoes as quais sao 

constituidas por pessoas e justamente aquilo que e evidentemente visivel, facilmente 

identificavel, esquecendo-se de contemplar o imaterial, intangivel. 

Sobre as principais caracteristicas dos bens intangiveis, Santiago e Santiago Junior (2007, p 

30) apresentam as seguintes: dificuldade em valoriza-los; tern como bases o conhecimento e as 

competencias de colaboradores da empresa; sofrem instabilidade de valores, bruscamente; sao 

considerados nos balangos social e gerenciais das empresas 

Destas concepgoes, pode-se conciuir que os intangiveis baseiam-se no conhecimento como 

baiizador de sua valorizagao, e sendo por consequencia de dificil mensuragao, estao sujeitos 

aos efeitos oscilatorios economicos e sociais do mercado. 

E cabivel ainda, comentar sua intima ligagao as competencias dos gestores, colaboradores da 

organizagao os quais detem o conhecimento com o principal foco para os negocios, sendo 

ainda estes responsaveis pela criagao de novos ativos e manutengao dos ja existentes. 
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3.2.1 Consideracdes sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Goodwill 

Os valores das organizagoes em seus demonstratives contabeis apontam diferengas em 

relagao ao valor de mercado, os quais incluem ativos intangiveis como Capital Intelectual dos 

colaboradores, imagem, marcas, entre outros e que nao sao perfeitamente considerados pela 

Contabilidade. 

Na visao de Santiago e Santiago Junior (2007, p. 33-34): 

Esses bens normalmente que nao sao passiveis de uma adequada 
identificagao sao tratados, na contabilidade, comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA goodwill. O goodwill 
representa a diferenga entre o valor da empresa, em termo de geragao de 
lucros futuros, o valor contabil de seus ativos. 

Para Antunes (2007, p. 84) o goodwill e efetivamente reconhecido e contabilizado pela 

contabilidade apenas quando se da o processo de compra de uma empresa. 

Arrigoni e Nossa (1999, p 4) definem o Goodwill como "a diferenga entre o lucre futuro 

potencialmente gerado e trazido a valor presente e o valor dos ativos contabilmente 

mensurados e registrados". 

Pelas citagoes apresentadas depreende-se que o aspecto da subjetividade e bem presente 

quanto ao assunto e goodwill, justamente por nao ser apresentado consensualmente criterios 

espeefficos de sua perfeita mensuragao. 

3.2.2 Classificagao do Goodwill 

Na classificagao de Coyngton (1923) citado por Martins (2001, p. 50-51), o goodwill apresenta a 

seguinte segmentagao: 

- goodwill comercial: criado em fungao, exclusivamente, de toda a empresa, 
independentemente das pessoas proprietarias ou administradoras; 
- goodwill pessoal: decorrente de uma ou varias pessoas que integram a 
empresa, sendo proprietaria ou administradores; 
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- goodwillzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA profissional: desenvolvido por uma classe profissional que cria 
uma imagem que a distingue dentro da sociedade, propiciando condicoes de 
alta remuneracao, como no caso dos medicos, advogados e contadores em 
alguns paises; 
- goodwill evanescente: caracteristico de certos produtos que a moda cria e, 
portanto, possuem curta duracao. 
- goodwill de nome ou marca comercial: ocasionado pela imagem do nome 
da empresa que produz o produto ou da merca sob a qual e comercializado. 
Distingue-se do anterior pela durabilidade. 

Torna-se cabivel mencionar que tanto ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA goodwill e quanto o Capital Intelectual referem-se ao 

ativo intangfvel, Manobe (1986, p. 62) apud ANTUNES relaciona o goodwill ao Capital 

Intelectual pelo fato de ambos terem a capacidade de geragao de lucros. 

Antunes (2007, p. 88) apresenta um compendio das eonsideracoes sobre goodwill: 

Goodwill e Capital Intelectual fazem parte do mesmo fenomeno, pois os fatores 
que identificam a existencia de um valor a mais numa organizagao, e que 
integram o Capital Intelectual, ja faziam parte do Goodwill, segundo pode ser 
mencionado pelas classificagoes apresentadas e datadas da primeira metade 
deste seculo, podendo ser justificada a inclusao de novos elementos pela 
evolugao natural da sociedade. 

Reafirma-se dessa forma, a concepgao de que o goodwill e resultante da nao anuencia pela 

contabilidade de valores que compoem o ativo intangivel, ja aquele esta intimamente ligado a 

avaliagao pelo valor de mercado. 

3.3 O CAPITAL INTELECTUAL E SUAS DEFINICOES 

Nesse ambiente marcado pelas profundas transformagoes sociais e economicas em que se 

evidencia o fortalecimento da Sociedade do Conhecimento, ve-se claramente que a riqueza ja 

nao gira mais sob a perspectiva dos recursos financeiras propriamente ditos. Embora estes 

sejam inerentes a esta sociedade, o que se percebe e que eles foram sobrepujados pela 

combinagao de elementos como conhecimento, informagao, representados pelo Capital 

Intelectual das organizagoes. 

Nesta analise, considerando-se expressamente, a fungao estrategica do Capital Intelectual nos 

resultados de suas atividades as organizagoes tendem a focar mais diretamente suas agoes na 
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resultados de suas atividades, as organizagoes tendem a focar mais diretamente suas acoes na 

captura, retengao e valorizacao do Capital Intelectual, especificamente sob a abordagem 

humana. 

Conforme segue adiante, os trabalhos consultados relatam que o tema Capital Intelectual surgiu 

a partir dessas evolugoes e desenvolve-se no bergo da Sociedade do Conhecimento. 

Klein (1998, p. 1), ja divulgava que as organizagoes competem crescentemente com base em 

ativos intelectuais, considerando o Capital Intelectual como uma fonte de vantagem competitiva, 

a qual deve ser gerida de modo mais sistematico. 

Sobre o emergir do Capital Intelectual Paiva (2007, p.1) comenta que: 

Esse conceito surgiu na literatura contabil, nos meados dos anos 90, 
originalmente com o objetivo de explicar a diferenga entre o valor patrimonial 
das empresas e o conferido pelo mercado de agoes, este normalmente 
superior ao primeiro. 

Mayo (2003, p. 23) expressa que o termo Capital Intelectual e geralmente usado para os ativos 

intangiveis de uma organizagao. Em seguida, observa que os primeiros estudiosos a perceber a 

importancia do Capital Intelectual foram os escandinavos Leif Edvinsson, da Skanda, e Karl Erik 

Sveiby, da Affarsvarlden, uma das mais bem sucedidas editoras da Suecia. Ja nos Estados 

Unidos, Thomas Stewart, jornaiista da Fortune, foi quern discutiu o tema em um artigo de 1994. 

Na visao de Stewart (1998, p. 51) o Capital Intelectual representa o resultado do conhecimento, 

simplificadamente por meiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "do conjunto de talentos, capacidades, habilidade e ideias". 

E comum observar os autores utilizarem termos como: Ativos Intangiveis, Valores Intangiveis, 

Goodwill, Capital Intelectual, Gestao do Conhecimento, no entanto, observa-se que todos sao 

empregados num mesmo sentido, ja que conforme Antunes (2007, p. 80) "o Capital Intelectual e 

o conjunto de valores (ou ativo ou recursos ou capital) ocultos que agregam valor as empresas 

e permitem sua continuidade". 

Para Santiago e Santiago Junior (2007, p. 35-36), o Capital Intelectual sempre existiu, e este e 

constituido por patentes, processos, habilidades dos funcionarios, tecnologias, informagoes 

sobre clientes, fornecedores e toda experiencia da organizagao. 

Pode-se apresentar ainda consideragoes de autores como Edvisson e Malone (1998, p. 9) os 

quais utilizam-se de metaforas para explicar a definigao de Capital Intelectual. Estes autores ao 
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comparar a empresa a uma arvore, consideram que a parte visivel como: troncos galhos e 

folhas representam a parte da organizagao que esta evidentemente demonstrada nos 

organogramas e demonstracoes contabeis e a parte invisivel, a exemplo das raizes 

representam, o Capital Intelectual da empresa. 

As consideracoes expostas pelos autores citados ate aqui anunciam que o Capital Intelectual 

tern aportado ao longo do tempo uma inegavel referenda para o crescimento e continuidade 

das organizacoes, especialmente no que diz respeito aos aspectos como inteligencia, dominio 

de novos conhecimentos, valorizagao das ideias. 

Nao se pode deixar de mencionar ainda a forma como o Capital Intelectual e constituido, 

contemplando aspectos de natureza indispensaveis sob o ponto de vista dos beneflcios 

gerados aos indivfduos e organizacoes, justamente por estar intimamente ligado as 

caracteristicas peculiares ao ser humano, tais como: capacidade, experiencias, perspicacia, 

relacionamentos, entre outros. 

Ressalta-se ainda que sao os individuos que formam as organizagoes o que torna ainda mais 

benefica para sociedade e promissora para a propria empresa e funcionarios o exercicio de 

uma gestao focada no desenvolvimento do Capital Intelectual 

O quadro adiante aborda os principais fatores que contribuem para a formagao do Capital 

Intelectual, partindo-se dos fatores como conhecimentos, geracao de oportunidades de 

crescimento, transparencia nos pianos de ascensao profissional, gestao correta das formas de 

seleeao de pessoal, dentre outros fatores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 3 - Fatores para formacao do Capital Intelectual 

Fatores para Formacao do Capital Intelectual 
Conhecimentos dos colaboradores que estejam atrelados ao atendimento dos objetivos da organizagao. 
Extremo respeito no tratamento do trabalhador. 
Esforgo da administragao em alocar as pessoas certas na fungao adequada, de acordo com suas 
capacidades e habilidades. 
Existencias de oportunidades para desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores. 
Avaliagao do retorno sobre o investimento realizado em pesquisas e desenvolvimento. 
Identificagao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Know-how gerado pelas atividades voltadas para pesquisa e desenvolvimento. 

Identificagao dos clientes fieis. 
Desenvolvimento de uma estrategia pro-ativa para adequada gestao da propriedade intelectual. 
Mensuragao do valor da marca. 
Avaliagao do retorno sobre o investimento realizado nos canais de distribuigao. 
Sinergia entre os programas de treinamento e os objetivos estrategicos. 

Fonte: Brooking (1999), citado por Santiago e Santiago Junior (2007, p. 36). 
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Pela exposigao dos fatores que contribuem para a formagao do Capital Intelectual observa-se, 

inicialmente, o foco para o fator conhecimento do pessoal ja que possui fortes vinculos com o 

cumprimento dos objetivos da organizagao. 

Sabe-se que toda organizagao tern objetivos previamente definidos e a razao de sua existencia 

e a conquista destes, sendo assim, o perfeito entendimento desta proposigao toma mais 

saliente o investimento no conhecimento de seus colaboradores. 

No que se refere a alocagao de pessoas certas na fungao adequada, o argumento de Vergara 

(2003, p. 9) vem corroborar mais ainda essa consideragao esclarecendo que uma empresa 

jamais apresentara bons resultados se nao houver pessoas a definir-lhe o sentido de sua 

criagao, visao e o proposito. 

Sob este aspecto percebe-se a valorizagao do ser humano em relagao aos recursos financeiros, 

ativos fisicos e tangiveis. 

Verifica-se a enfase vigorosa para criagao de circunstancias adequadas ao desenvolvimento 

dos trabalhadores sob ambito profissional e pessoal, confirmando-se neste sentido, a 

necessidade de investimentos realizados em Capital Intelectual. 

Assim, convem considerar a abordagem conferida por Mayo (2003, p. 70) na qual concebe-se 

que um trabalhador atrai para uma organizagao essencialmente sua capacidade acumulada e o 

seu potencial de crescimento, desde que proporcionadas as condigoes e oportunidades certas. 

Reportando-se ainda ao ponto elencado como Extremo respeito no tratamento ao colaborador, 

constata-se a importancia do reconhecimento das diversidades entre os integrantes da equipe, 

pautado-se numa conduta que favorega a criagao de um fator essencial e particular das 

organizagoes da sociedade baseada no conhecimento, o respeito e valorizagao do ser humano. 

Sem qualquer obice, ainda convem ponderar que a formagao do Capital Intelectual nas 

organizagoes envolve o reconhecimento de sua relevancia ja que se atribui a este os beneflcios 

de sua correta gestao, contemplando agoes que permitam o efetivo investimento indispensavel 

ao seu progresso. 
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Tratar o Capital Intelectual isoladamente constitui equfvoco haja vista que o mesmo e formado 

por partes que fundamentam o sentido de sua existencia nas organizacoes. Dessa forma, torna-

se imprescindivel que seja procedida uma abordagem de cada componente. 

Para Mayo (2003, p. 25) o Capital Intelectual possui a seguinte categorizagao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Capital Estrutural 

Compreendido em duas partes: 

- Capital do cliente (estrutural extemo). No qual se incluem os ativos que permitem e/ou 

estimulam pessoas externas a organizagao a trabalhar com a empresa e - em uma 

organizagao comercial - a comprar da empresa. Estao inclusos os contratos com 

clientes, relacionamentos, lealdade, satisfacao, participacao no mercado, imagem, 

reputagio, marcas, canais e redes de distribuigao. Sendo que, no setor publico, haveria 

referenda aos nfveis de servicos, acessibilidade, reputacao ou popularizacao das 

atividades geradoras de receita. 

- Capital organizacional (estrutural intemo). Consta tudo que diz respeito as operagoes e 

eficiencia, estrategias, sistemas, metodologias, e processos operacionais. Diz respeito a 

todo o conhecimento da organizagao, sejam patentes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA know-how, banco de dados, 

tecnologia e cultura organizacional. 

-Capital Humano 

Refere-se as pessoas propriamente ditas, que colocam seu capital humano a disposigao da 

organizagao, sua capacidade individual e comprometimento, conhecimento e experiencia. 

Incluindo ainda o modo como as pessoas trabalham conjuntamente e os relacionamentos 

internos e externos a organizagao. 

Ainda de acordo com Mayo (2003, p. 26) todos os ativos intelectuais sao criados e mantidos por 

pessoas e sem elas eles, acabariam por definhar. 
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Segundo a abordagem de Mayo, observa-se a grande relevancia estabelecida para o capital 

Humano, como diferencial em relagao aos demais. Talvez esse entendimento seja justificado 

pelo tratamento dispensado ao capital humano nesta era em que se valoriza o ser humano em 

detrimento dos meios de produgao, aqui representados pelo capital estrutural de uma 

organizagao. 

Pode-se mencionar ainda, sobre a visao de Mayo que na sociedade baseada no conhecimento 

este e resultante do trabalho de mentes cujo maior ativo e a inteligencia, capaz de garantir a 

criagao e sustentabilidade do capital estrutural. 

Percebe-se ainda, que conceitos como Capital Intelectual e capital humano estao intimamente 

ligados e muitas vezes um chega a ser usado em substituigao ao outro. No entanto, Duffy (2000 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

apud VVERNKE 2002, p. 24) preceitua que "O Capital Intelectual e mais amplo e abrange os 

conhecimentos acumulados de uma empresa relativos a pessoas, metodologias, patentes, 

projetos e relacionamentos". 

De acordo com Brooking (1996, p. 12-13 apud ANTUNES 2007, p. 78) o Capital Intelectual e 

composto da seguinte forma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Ativos de mercado: potencial que a empresa possui em decorrencia dos intangiveis, que 

estao relacionados ao mercado, tais como marca, clientes, lealdade dos clientes, negocios 

recorrentes, negocios em andamento, canais de distribuigao, franquias, entre outros; 

- Ativos humanos: representa os beneficios que o individuo pode proporcionar para as 

organizagoes por meio de sua expertise, criatividade, conhecimento, habilidade para resolver 

problemas, tudo isto visto de forma coletiva e dinamica; 

- Ativos de propriedade intelectual: os ativos que necessitam de protegao legal proporcionam 

as organizagoes beneficios, tais como know-how, segredos industrials, copyright, patentes, 

designs, entre outros; 

- Ativos de infra-estrutura: as tecnologias, as metodologias e os processos empregados como 

cultura, sistema de informagao, metodos gerenciais, aceitagao de risco, banco de dados de 

clientes, entre outros. 
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Percebe-se desta maneira que Brooking associa o Capital Intelectual a perfeita harmonizacao 

de ativos intangiveis, partindo-se do enfoque mercadologico, humano, tecnologico, dentre os 

quais percebe-se o constante alinhamento em buscar o cumprimento da missao de um ativo -

qual seja o de produzir resultado imediatos ou futuros para a organizagao. 

Porf im, Santiago e Santiago Junior (2007, p. 40), classifica o Capital Intelectual em duas fontes 

internas e externas, as quais incluem o capital de lideranga, o capital social, o estrutural e o 

humano, sendo que cada um e definido pelos autores da seguinte forma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Capital de Lideranca - ligado ao valor intanglvel que uma equipe de lideres poder ter em 

uma organizagao, na qual a importancia da lideranga permite enfase na associagao entre a 

boa administragao e o capital de lideranga. 

- Capital Social - diz respeito ao conjunto de intercambios que as pessoas tern no meio 

empresarial. Os bons resultados dessas trocas permitem a criagao de ambiente favoravel a 

criagao, compartilhamento e uso do conhecimento. 

- Capital EstruturalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — resultante do trabalho intelectual que foi devidamente registrado, 

incluindo os sistemas de informagao, processos de negocios, marcas, patentes, entre 

outros. 

- Capital Humano - relacionado as habilidades, competencias e experiencias desenvolvidas 

por todos os colaboradores da organizagao. 

Pela compreensao dos autores, observa-se que o Capital Intelectual possui origens sob 

influencias endogenas e exogenas, cujo entrelagamento pode ser resumido sob o ambito das 

relagoes sociais peculiares ao conhecimento e capacidades inerentes a equipe e lideranga 

organizacional, sem excluir os recursos de informag5es e dados da empresa. 

Quadro 4 - Componentes do Capital Intelectual. 

Capital Intelectual 

ConhecimentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Know-how). 

Educagao. 
Qualificagao vocacional. 
Conhecimento relacionado com trabalho. 
Taxas ocupacionais. 
Taxas psicometricas. 
Competencias relacionadas com o trabalho. 
Inovagao, elo dos empreendedores, habilidades reativas, proativas e de mudangas. 
Acordos de franchising. 
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Capital de Clientela 
Filiais. 

Clientes. 
Lealdade dos clientes. 

Nome das empresas. 
Pedidos em carteira. 
Canais de distribuigao. 
Colaboracao em negocios. 

Acordos de licenciamento. 
Contratos favoraveis. 

Capital Organizacional 
Propriedade intelectual 

Patentes. Marcas secretas. 
DireitoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (copyrights). Marcas registradas. 
Direitos de pesquisa. Marcas de servico. 

Ativos de infra-estrutura 
Filosofia gerencial. Sistemas de informagao. 
Cultura corporativa. Sistemas de redes de trabalho. 
Processos gerenciais. Relagoes financeiras. 

Fonte: Padoveze (2000) adaptado por Santiago e Santiago Junior (2007, p. 41-42). 

Pela composigao apresentada pelos autores e possivel verificar um compendio que contempla 

aspectos relacionados ao Capital Intelectual incluindo talentos, aptidoes vocacionais, educagao, 

qualificagao profissional da equipe, alem dos pontos relacionados a fidelidade da clientela, 

compreendendo eolaboragao dados aos negocios, e por fim, na parte organizacional, ha o 

tratamento destinado aos direitos autorais, protegao da marca e da imagem. 

Stewart (1998, p. 68), expressando o sentido do capital humano afirma que "O Capital Humano 

e a capacidade necessaria para que os individuos oferegam solugoes aos clientes", sendo uma 

fonte de inovagao e renovagao o capital humano, na visao desse autor o capital humano 

metaforicamente representa a seiva que flui da casca de uma arvore, a qual sua efetiva fluencia 

produz inovagao e crescimento. 

Ainda segundo o autor, os individuos inteligentes nao sao sinonimos de empresas inteligentes, 

ja que as universidades estao cheias de pessoas inteligentes, mas que nao refletem um brilho 

coletivo, sendo indispensavel o compartilhamento e a transmissao do conhecimento, os quais 

requerem ativos intelectuais estruturais como sistemas de informagao, laboratories, 

conhecimentos de canais de mercado. 

Finalizando, as considerag5es sobre os componentes do Capital Intelectual, na concepgao de 

Stewart (1998, p. 128-129), e possivel observar que ha uma supervalorizagao do Capital do 

Cliente, o qual entre as tres categorias de ativos intelectuais - capital humano, estrutural e do 
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cliente - os clientes sao os mais valiosos, especialmente, levando-se em consideracao de que 

sao eles que pagam as contas. 

E perfeitamente cabivel observar tambem que o Capital Cliente determina claramente a sua 

importancia como balizador das relagoes da empresas com as pessoas as quais se fazem 

negocios. 

No entanto, nao pode deixar de enunciar todo o merito do Capital Humano para o sucesso e 

sustentabilidade das organizac5es, podendo-se afirmar que e este, enquanto componente 

absolutamente indispensavel a formagao do Capital Intelectual, que fornece todo o subsldio a 

atuagao dos demais. 

Paiva (2007 p. 11) anuncia a importancia do Capital Humano para o contexto das organizagoes, 

abordando seu inter-relacionamento dos conhecimentos e capacidades intrmsecos a cada 

indivlduo. 

O capital humano e o que da dinamismo ao ambiente interno, aos 
relacionamentos externos e ao conhecimento organizacional, sendo formado 
pelos individuos e conjunto de conhecimentos, experiencias, competencias e 
habilidades encontrado nos individuos. 

Tinoco (2007, p. 1) observa quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O novo paradigma da competitividade e da continuidade das 

organizagoes que buscam a lideranga a nivel mundial, passa pelo reconhecimento que este 

esta ancorado emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pessoas". (grifo do autor). 

E necessario que as organizagoes tenham percebido sem limites de evideneias que o novo 

modelo de gestao empresarial tern como principal premissa o reconhecimento efetivo do Capital 

Humano como fator propulsor de geragao de conhecimento e consequentemente de riquezas, 

corroborado por uma gestao que valorize e invista em agoes para o seu desenvolvimento. 

A gestao do Capital Humano deve ser focada como ativo dinamico que o e, efetuando 

investimentos com inteligencia, compreendendo os beneficios que Ihe sao correlatos quando 

com parados a outros ativos. 

Verifica-se assim, que de acordo com as concepgoes dos autores, o Capital Intelectual nao e 

criado por partes distintas, separaveis, mas sim de partes complementares entre si, quais sejam 
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o Capital Humano, Capital Estrutural e Capital do Cliente, estabelecendo entre si o devido 

intercambio. 

3.5 METODOS DE MENSURACAO DO CAPITAL INTELECTUAL 

Quanto aos impactos do reconhecimento do Capital Intelectual como fator indispensavel ao 

sucesso e sustentabilidade das organizagoes, pode-se comentar os desafios impostos a 

contabilidade para considera-lo como recurso economico, mensuravel e passivel de 

demonstracao junto as demais pegas contabeis produzidas. 

Considerando-se que a mensuragao das transagoes patrimoniais de uma entidade nao e assim 

tao simples, observa-se a influencia dos fatores endogenos e exogenos a entidade, alem de 

componentes importantes para a formagao do real valor da empresa, tais como os ativos 

intangiveis, entre os quais pode-se mencionar o Capital Intelectual. 

De acordo com Santiago e Santiago Junior (2007, p. 45) a ideia de mensurar o desempenho do 

conhecimento nao e nova, mas o desafio de medir os ativos considerados como intangiveis e 

recente, o que apresenta pouca relagao com as tradicionais metricas de desempenho utilizadas. 

Convem comentar em primeiro momento, que a mensuragao do Capital Intelectual do qual trata 

alguns autores busca tornar possivel, compreensfvel e exequivel a forma de geri-lo e 

demonstra-lo contabilmente. 

Sucintamente Stewart (1998, p. 409) comenta quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "As mensuragoes sao importantes porque as 

pessoas as usam para interpreter suas observagoes". Segundo ele, as pessoas podem 

descrever, diagnosticar, avaliar. Stewart compara os gestores sem a utilizagao da mensuragao 

aos medicos do passado, os quais sabiam que seu paciente estava doente, mas desconheciam 

o por que. 

Neste sentido, considerando que a mensuragao do Capital Intelectual e um tema de muita 

importancia para as organizagoes e, consequentemente, para a classe contabil convem relatar 

a seguir os metodos de mensuragao apresentados como mais utilizados por algumas empresas 

sob a abordagem de alguns dos principais pesquisadores do tema. 
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O modelo de Mensuragao do Capital Intelectual da Skandya tambem e conhecido por 

Navegador de Edvinsson e Malone ou Navegador da Skandya. 

Antunes (2007, p. 90) informa que a Skandya e o quarto maior grupo do mundo atuante na area 

de prestagao de servigos financeiras e de seguros e o maior da Escandinavia, o qual nos anos 

90 foi o primeiro grupo a divulgar um relatorio contendo dados sobre a avaliagao do Capital 

Intelectual. 

Ainda segundo a autora, esse modelo foi desenvolvido com base na percepgao de seus 

diretores, especialmente Jan Carendi e Leif Edvinsson, no que denominaram serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "um novo, 

holistico e mais equilibrado instrumento para impulsionar o crescimento da Skandya". 

(Edvinsson e Malone, 1998, p 37). 

Para Santiago e Santiago Junior (2007, p. 94) esse modelo se trata de um dos mais conhecidos 

para mensuragao de ativos do conhecimento, sendo que, a partir do seu desenvolvimento, e 

que a organizagao pode mensurar de forma clara o Capital Intelectual. 

Ademais, percebe-se que os diretores dessa organizagao reconheceram a importancia do 

Capital Intelectual para maximizar o potencial de sua empresa conforme se observa pela 

citagao do ex-presidente Bjonr Wolrath: "Nosso capital e no mlnimo tao importante quanto o 

financeiro, no sentido de proporcionar ganhos realmente sustentaveis". SANTIAGO E 

SANTIAGO JUNIOR (2007, p. 94). 

Acrescenta Antunes (2007, p. 93) que, com a criagao deste modelo, os executivos da Skandya 

pretendiam estabelecer uma meta tanto para a valorizagao quanto para a dinamica do conjunto, 

o que intitularam de navegagao. 

O conceito desse navegador e apresentado por Edvinsson e Malone, (1998, p. 51-52) da 

seguinte forma: 

A valorizagao exigiu um esquema que distinguisse os diferentes blocos que 
compoem o Capital Intelectual. (...) Navegagao e algo bem diferente. Pode ser 
descrita como a busca de uma linguagem diferente, usada para elaborar um 
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relatorio dinamico, destinado a um publico que ultrapasse as fronteiras da 
diretoria. Essa possui meta, em particular, ressaltar o processo contfnuo de 
agregar fatores para a sustentabilidade a longo prazo da organizagao e 
alimentar as raizes da organizacao para que ocorra a geragao de caixa 
sustentavel, 

Edvinsson e Malone (1998, p. 39) divulgaram em nivel de empresa tres conclusoes de seus 

trabalhos: 

1- O Capital Intelectual constitui informagao suplementar e nao subordinado 
as informagoes financeiras; 

2- O Capital Intelectual e um capital nao financeiro, e representa a lacuna 
oculta entre o Valor de Mercado e o Valor Contabil; 

3- O Capital Intelectual e um passivo e nao um ativo. 

Da abordagem dos autores, pode-se extrair algumas consideragoes importantes no que diz 

respeito ao aspecto suplementar as informagoes financeiras, percebe-se que como ja vinha 

sendo praticado pela empresa em questao, as informagoes relativas ao Capital Intelectual ja 

componham um aditamento as demais demonstragoes. 

Neste sentido, verifica-se o carater complementar das informagoes sobre Capital Intelectual nao 

devendo, obrigatoriamente, compor ou estarem inseridas nos demonstrativos contabeis de 

cunho financeiro. 

Na sequencia, conforme mencionam Santiago e Santiago Junior (2007, p. 94-96), a equipe de 

trabalho da Skandya concebem o Capital Intelectual como sendo a combinagao de capital 

humano, capital do cliente e capital organizacional, apresentando como resultado um conjunto 

de indicadores, sob a perspectiva geral da empresa (foco financeiro), no presente (foco no 

cliente, foco no processo e foco no aspecto humano) e no futuro (renovagao ou foco do 

desenvolvimento). 

Resumidamente, acerca dos focos de atuagao da empresa pode-se comentar, ainda, sob a 

otica de Santiago e Santiago Junior (2007, p. 94-96) que: 

O Foco Financeiro: possibilita a analise do retorno financeiro, no sentido do valor monetario 

como, por exemplo, a lucratividade e crescimento. 
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O Foco no Cliente: permite a verifieagao do atendimento adequado das demandas dos clientes, 

e medido a partir dos novos clientes obtidos e/ou grau de fidelizacao dos ja existentes. 

Foco Humano: para a Skandya o capital humano representa o coracao pela sua permanente 

capacidade de criagao de valor, para o qual dependera de fatores como motivagao, lideranga, 

satisfagao. 

Foco no Processo: o desenvolvimento de novas tecnologias para maior eficiencia e superagao 

das expectativas dos clientes. 

Foco no desenvolvimento e na renovagao: enfoca o desenvolvimento de ag5es voltadas para a 

geragao de novos mercados com o fim de assegurar a sustentabilidade da empresa no futuro. 

Edvinsson e Malone (1998, p. 61) apregoam as fungoes do Navegador Skandya: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• prescrutar as mensuragoes: modelo estabelece a necessidade de agrupar os indices 

coerentemente e em seguida junta-los em categorias. 

• olhar para o alto, em diregao a medidas mais abrangentes de valor: o modelo deve 

alinhar os dados com o fim de criar um pequeno numero de indices globais, promovendo 

comparagoes e dialogos ente os grupos. 

• olhar para fora, em diregao ao usuario: demonstrar o efetivo cuidado tanto com a 

transparencia da informagao quanto com a facilidade de visualizagao e entendimento do 

usuario. 

Conforme se observa, a criagao desse modelo de mensuragao atrelado ao desenvolvimento de 

indicadores cujos focos foram citados anteriormente os quais, conforme Santiago e Santiago 

Junior (2007, p. 97),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "permitem medir o seu desempenho e a criagao de uma equagao que 

possa traduzir em numeros o calor do Capital Intelectual", 

Edvinsson e Malone (1998, p. 166) comentam que sua equipe definiu os seguintes passos para 

o estabelecimento da formula que expresse o valor do Capital Intelectual: 

1. identificar um conjunto basico de indices que possa ser aplicado a toda a 
sociedade, com minimas adaptagoes; 
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2. reconhecer que cada organizacao pode ter um Capital Intelectual adicional 
que necessite ser avaliado por seus indices; 

3. estabelecer uma variavel que capte a nao tao-perfeita previsibilidade do 
futuro, bem como, a dos equipamentos, das organizagoes e das pessoas que 
nela trabalham. 

Nesse sentido, obteve-se a seguinte formula; 

CI = i x C 

Onde: 

CI = Capital Intelectual; 

I = indice de coeficiente de eficiencia; 

C = Valor monetario do Capital Intelectual 

De acordo com Santiago e Santiago Junior (2007, p. 97), o C e obtido a partirda mensuragao 

dos indicadores apresentados a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 5 - Indicadores de Edvinsson e Malone 

Indicadores de Edvinsson e Malone 
Receitas resultantes da atuagao em novos negocios. 
Investimento no desenvolvimento de novos mercados. 
Investimento no desenvolvimento do setor industrial. 
Investimento no desenvolvimento de novos canais. 
Investimento em Tecnologia da Informagao (Tl) aplicada a vendas, servigos e suporte. 
Investimento em Tl aplicada a administragao. 
Novos equipamentos de Tl. 
Investimento no suporte aos clientes. 
Investimento no servigo aos clientes. 
Investimento em treinamento de clientes. 
Despesas com clientes nao relacionados ao produto. 
Investimento no desenvolvimento da competencia dos empregados. 
Investimento em suporte e treinamento relativos a novos produtos aos empregados. 
Treinamento, especialmente, direcionada aos empregados que nao trabalham nas instalagoes da 
empresa. 
Investimento em treinamento, comunicagao e suporte direcionado aos empregados permanentes 
em periodo integral. 
Programas de treinamento e suporte especialmente direcionados aos empregados temporarios em 
periodo integral. 
Programas de treinamento e suporte especialmente direcionados aos empregados temporarios em 
periodo parcial. 
Investimento no desenvolvimento de parcerias//bMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -ventures. 
Upgrades no sistema. 
Investimento na identificagao da marca (logotipo/marca). 
Investimentos em novas patentes e direitos autorais. 

Fonte: Edvinsson e Malone (1998) apud SANTIAGO JUNIOR (2007, p. 97). 
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Quadro 6 - Indices de eficiencia do Capital Intelectual 

indices de Eficiencia do Capital Intelectual 
Participacao de mercado (%) 
Indice de satisfagao dos clientes (%) 
jndice de lideranga (%) 
Indice de motivagao (%) 
Indice de investimento em pesquisa e desenvolvimento/investimento total (%) 
indice de horas de treinamento (%) 
Desempenho /meta de qualidade (%) 
Retengao dos empregados (%) 
Eficiencia administrativa/receitas (%) 

Fonte: Edvinsson e Malone (1998) 

3.5.2 Diferenga entre Valor de Mercado e Valor Contabil 

Por este metodo, evidencia-se que a diferenga existente entre o valor contabil e valor de 

mercado constituem o que se denomina Capital Intelectual. 

Gomes (2003, p. 71zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud CUNHA, 2007, p. 8) ressalta que "este metodo e ciassificado como 

baseado em capitalizagao do mercado para estimar o valor do Capital Intelectual das 

empresas". 

Santiago e Santiago Junior (2007, p 63) referindo-se a utilizagao deste metodo, apesar de ser a 

metrica mais utilizada pela sua rapidez e facilidade de aplicagao, consideram que e possivel 

verificar a existencia de muitas falhas, especialmente no que diz respeito as influencias 

externas aos mercados que impactam fortemente o valor das agoes, as quais podem impelir 

mudangas no calculo de seu Capital Intelectual. 

E conveniente comentar que, diante do processo de crescente integragao das economias e das 

sociedades em nivel internacional, o valor de mercado tende a sofrer influencias repentinas que 

poderao produzir serias consequencias para o valor das empresas. 
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Santiago e Santiago Junior (2007, p. 64) expoem que este metodo e tambem conhecido como 

ValorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Market to Book, o qual e resultante do quociente entre o valor de mercado da empresa e o 

valor de seus ativos liquidos, ou seja, o patrimonio liquido da empresa. 

Resumidamente, Santos et al. (2005, p. 05 apud SA 2007, p. 29) explicam facilmente a formula 

deste modelo da seguinte forma: 

CI = VM/VC, 

Representando: 

CI = Capital Intelectual 

VM = Valor de mercado (preco por agio, multiplicado pelo numero total de acoes 

do capital da empresa). 

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

Sobre a mensuragao do Capital Intelectual Steweart (1998, p 201), comenta: 

O valor e definido pelo comprador, nao pelo vendedor. Uma coisa vale o que 
alguem esta disposto a pagar por ela. Portanto, uma empresa vale o que o 
mercado de agoes determina: prego por agao x numero total de agoes em 
circulagao = valor de mercado, o valor da empresa como um todo. 

O autor comenta que esse modelo apresenta algumas falhas especialmente no que diz respeito 

ao fato de que o mercado acionario e bastante volatil e que tanto o valor de mercado quanto o 

contabil, podem ser facilmente subestimados. 

Neste sentido, e importante ainda atentar para a percepgao do mercado em relagao a 

empresa, seja esta visao representada por investidores, sociedade, os quais remetem a 

consideragao de fatores subjetivos para estimar o real valor de uma empresa. 
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3.5.4 O "Q" de Tobin 

Conforme Stewart (1998, p. 202) este modelo foi desenvolvido pelo economista James Tobin, 

premiado com o Nobel, o qual compara o valor de mercado de um ativo ao seu custo de 

reposigao. 

Observa-se que este metodo permite que as decisoes de investimentos independam de 

influencias da macroeconomia, permitindo que sejam visualizados avancos em relagao as 

outras metricas, justamente por considerar o custo de reposicao de ativos, os quais diminuem 

os fatores subjetivos na avaliagao de ativos. 

De acordo com Santiago e Santiago Junior (2007, p. 65) a formula adotada para a mensuragao 

desse indicador e: 

Q = VM/CR, onde: 

• Q e o quociente de Tobin. 

• VM e o Valor de Mercado da Organizagao. 

• CR e o Custo de Reposigao de seus Ativos. 

Sendo que a formula basica da relagao entre o valor de mercado e o valor de reposigao de seus 

ativos fisicos e expressa a seguir:1 

Q = (VMA + VMD)A/RA, onde: 

• Q e o quociente de Tobin. 

• VMA e o Valor de Mercado das Agoes ou o Capital Proprio da Organizagao 

• VMD e o Valor de Mercado das Dividas ou Capital de Terceiros Empregados 

• VRA e o Valor de Reposigao dos Ativos da Empresa. 

1. Santiago e Santiago Junior (2007, p. 65-66) 
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Para consecugao do uso deste modelo, Stewart (1998, p. 218) estabeleceu a necessidade de 

tres principios basicos para orientar a escolha dos indicadores que a empresa pretende utilizar: 

- Mantenha a Simplicidade; para cada um dos elementos do capital humano, estrutural e 

de cliente, deve-se escolher nao mais que tres indicadores, alem de um valor que 

possibility a percepcao do todo. 

- Avalie o que e estrategicamente importante: deverao ser utilizados indicadores que 

reflitam o desenvolvimento do negocio. 

- Avalie a atividade que produza riqueza intelectual: considere indicadores que digam 

respeito a evolucao do Capital Intelectual. 

Steweart (1998, p. 217) apregoa que uma unica medida jamais descrevera os estoques e fluxos 

de Capital Intelectual de uma empresa. Assim como a contabilidade financeira procede a 

analise de varios indices - razao debito/patrimonio, fluxo de caixa, retorno sobre vendas, por 

exemplo - com o objetivo de refletir o desempenho financeiro, a contabilidade do Capital 

Intelectual precisa analisar o desempenho da empresa sob varios pontos de vista. 

Neste sentido, se faz perfeitamente necessario a apresentacao do grafico de radar denominado 

Navegador do Capital Intelectual, criado por Stewart (1998), o qual faz uso de uma medida 

geral (razao valor de mercado/valor contabil) e de tres indicadores para cada um dos itens de 

capital humano, estrutural e do cliente. 
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FIGURA 1 - Navegador do Capital Intelectual - Proposto por Stewart 
Fonte: Stewart (1998, p. 219) 

Segundo Stewart (1998 p. 219), esse navegador representa uma ferramenta que nao deve 

informar apenas onde a empresa esta, mas deve mostrar para onde se dirigir, em termos de 

resultados, em relagao aos clientes, colaboradores, sistemas, por exemplo. Podendo ainda 

apontar anormalidades que requerem investigagao. 

Torna-se deveras importante ressaltar a reeomendaeao de seu idealizador quanto ao uso dos 

indicadores, 0 qual considera as caracteristicas e individualidades de cada organizagao, de 

modo que, se um indicador e decisivo para uma, podera ser meramente simples e quotidiano 

para outras. 

Neste sentido, importa que cada organizagao avalie, detalhadamente, de acordo com sua 

natureza e objetivos, os indicadores que refletirao mais adequadamente a real evolugao do 

Capital Intelectual. 
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Neste modelo, evidencia-se a utilizacao de indicadores atrelados a criagao de objetivos 

estrategicos organizagao para medigao dos ativos intangiveis, compreendendo metas de 

crescimento, renovagao, eficiencia e estabilidade. 

De acordo com o exposto por Santiago e Santiago Junior (2007, p. 102) para este metodo os 

ativos intangiveis sao divididos em tres categorias: 

a) Competencia do funcionario - envolvendo a capacidade de desenvolver 
agSes que possibilitem gerar ativos intangiveis e tangiveis. 

b) Estrutura interna - incluindo patentes, conceitos, sistemas administrativos 
e de informatica criado pelos proprios colaboradores ou adquiridos via 
mercado. 

c) Estrutura externa - formada pelas relagSes com clientes e fomecedores, 
marcas, reputagao e imagem da empresa. 

Essas categorias determinam os fatores que permitem demonstrar alteragoes nos fluxos dos 

conhecimentos, abrangendo a estrutura interna e externa de relacionamentos da empresa. 

Sucintamente, os indicadores revelam o crescimento, renovagao, eficiencia, utilizagao e 

estabilidade dos elementos intangiveis da organizagao. 

O quadro a seguir expoe o monitoramento dos intangiveis concebido por Sveiby. 

Quadro 7 - Exemplo de um monitor de Ativos Intangiveis. 

Estrutura Externa 
Crescimento/Renovacao 

Estrutura Externa 
Crescimento/Renovacao 

Estrutura Externa 
Crescimento/Renovacao 

Crescimento organico do 
volume de vendas. 

Aumento da participagao de 
mercado. 

indice de clientes satisfeitos ou 
indice da qualidade 

Investimento em tecnologia da 
informagao. Parcela de tempo 
dedicado as atividades internas 
de P&D. 
Indice da atitude pessoal em 
relagao aos gerentes, a cultura e 
aos clientes. 

Parcela de vendas geradas por 
clientes que aumentam a 
competencia media profissional 
(numero de anos). 

Rotatividade de competencia. 

Eficiencia Eficiencia Eficiencia 

Lucro por cliente. Vendas por 
profissional. 

Proporgao de pessoal de suporte. 
Vendas por Funcionario de 
suporte. 

Mudanga no valor agregado por 
profissional. 
Mudanga na proporgao de 
profissionais. 

Estabilidade Estabilidade Estabilidade 

Frequencia da repetigao de 
pedidos. 
Estrutura etaria. 

Idade da organizagao. 
Taxa de novatos. 

Taxa de rotatividade dos 
profissionais. 

Fonte: Sveiby (1998, p. 238). 
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Vale ressaltar ainda, que cada metodo de mensuragao reserva suas particularidades no que 

concerne a possivel limitacao, bem como vantagens existentes na aplicabilidade de um modelo 

em relagao a outro. 

Wernke (2002, p. 37) relata as possibilidades de aplicagao de cada metodo de mensuragao 

expondo algumas considerag5es: 

Diferenga entre valor de mercado e valor contabil: Esse metodo apresenta como 

vantagem a facilidade de utilizagao, no entanto, apresenta limitagao em relagao as 

influencias do mercado. 

"Q" de Tobin: Por ser apresentado como equagao financeira, tal metodo 

apresenta total enfase financeira, sendo, contudo, fortemente influenciado pelos efeitos 

mercadologicos. 

Modelo Stewart: Detem como principal vantagem, a facilidade de visualizagao, ja 

que fornece o acompanhamento do desempenho de varios indicadores 

simultaneamente, todavia, ha seria dificuldade em definir os indicadores do 

desempenho. 

Modelo Sveiby: Fornece facil interpretagao, porem a escolha dos indicadores 

tambem e complexa, sem apresentar enfoque financeiro algum. 

Modelo Skandya: Sua principal vantagem e o fornecimento de uma perspectiva 

geral do passado e do futuro da empresa, nao obstante sua elaboragao e deveras 

abrangente por tratar de aspectos meramente subjetivos. 

Dessa forma, e conveniente observar a devida ponderagao necessaria a utilizagao de cada 

metodo de mensuragao haja vista nao haver um modelo padrao, nem ao menos a aplicabilidade 

de uma metodologia estavel. 

Pelo exposto, e possivel depreender que o mercado empresarial frente as exigencias e 

mudangas inerentes a este cenario, conclama a contabilidade para atendimento adequado e 

tempestivo de suas necessidades, das quais para sana-las, oportunamente, cumpre a Ciencia 

Contabil perquirir os meios necessarios ao preenchimento da lacuna ate entao existente nas 

suas pegas contabeis produzidas. 
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3.6 GESTAO DO CAPITAL INTELECTUAL 

Conforme exposto anteriormente, a denominada Sociedade do Conhecimento marca a 

introducao de novos recursos nas organizacoes, especialmente recursos intelectuais 

intangiveis, os quais tern focalizado as acoes estrategicas de investimentos e valorizacao do 

Capital Intelectual. 

De acordo com Paiva (2007, p. 1) os modelos de gestao baseados no Capital Intelectual e no 

conhecimento sao frutos dessa nova realidade anunciada pela Sociedade do Conhecimento. 

Stewart (1998, p. 145-146) assinala que a analise dos capitals humano, estrutural e do cliente 

gera varios principios importantes da gerencia do Capital Intelectual, sendo resumidamente 

comentados aqui: 

1- As empresas compartilham a propriedade dos ativos: capital humano com seus 

funcionarios e capital do cliente com fornecedores, nao sendo meramente sua detentora, 

ao passo que o reconhecimento deste compartilhamento ira permitir a gestao e o 

consequente lucro destes ativos. 

2- Deve haver urn estfmulo ao trabalho em equipe, comunidades de pratica e outras 

formas sociais de aprendizado para o desenvolvimento do capital humano. 

3- A gestao e o desenvolvimento do capital humano pressupoem o reconhecimento 

de que a riqueza organizacional e criada atraves de habilidades e talentos, os quais 

devem ser prioritarios e estrategicos. 

4- O capital estrutural e o ativo intangivel inteiramente da organizacao, e deve ser o 

que menos obstrui, facilitando ao maximo o trabalho conjunto com o cliente. 

5- Os propositos do capital estrutural devem estar voltados para o acumulo de 

estoques de conhecimento que embasam o trabalho e a aceleracao do fluxo de 

inform acoes intern as. 

6- Deve-se buscar formas de substituir ativos fisicos caros por intangiveis de baixo 

custo. 
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7- Oportunizar a criacao de relacionamentos especiais que gerarao retomos para 

ambas as partes, organizacao e cliente. 

8- Re-analisar a cadeia de valor da qual a organizagao participa, focando-se no que 

e importante. 

9- Apoiar-se no verdadeiro negocio, focando o fluxo de informacoes inerente a ele. 

10- Deve haver a clara consideracao de que o capital humano, estrutural e do cliente 

trabalham juntos, sendo que quando existe a interacao entre eles, apresentam melhores 

resultados. 

Ademais, e deveras importante o apoio ao desenvolvimento de uma cultura baseada na 

interacao das partes que compoem o contexto organizational, sejam estes colaboradores, 

gerentes, diretores, clientes, fornecedores, a qual propiciara o claro entendimento de papel de 

cada urn no processo, bem como a altiva percepgao do que se espera do trabalho e da postura 

de cada membro ante as expectativas da organizacao. 

Conservando as ideias de Stewart, Davenport e Prusak (2003, p. 28) observam o 

desenvolvimento de alguns principios que norteiam a gestao do conhecimento. Segundo estes 

autores, o conhecimento nasce e reside na cabeca das pessoas, sendo imprescindivel o seu 

compartilhamento o qual deve ser estimulado e recompensado, sendo que para que isso 

aconteca e necessario a existencia de confianca entre as partes. 

A correlacao entre o Capital Intelectual e sua gestao diz respeito, especialmente, ao 

desenvolvimento de agoes que proporcionem o seu crescimento, valorizagao e 

compartilhamento na estrutura das empresas, citando-se o que Stewart (1998, p. 47) considera 

ser o mais importante de tudo isso e quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "na era do Capital Intelectual as partes mais valiosas 

desses trabalhos tornaram-se essencialmente as tarefas humanas: sentir, julgar, char, 

desenvolver relacionamentos". 

Considerando-se a perspectiva do Capital Intelectual Chiaventato, (2004, p. 54) demonstra que 

as organizagoes precisam reter e desenvolver o conhecimento, oferecendo urn trabalho 

desafiante que agregue experiencias e conhecimento as pessoas; partindo-se para o 

desenvolvimento de estrategias claras para conquistar, reter e motivar seus funcionarios; 

transformando-se nas organizagoes do conhecimento e investindo fortemente nele. 
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Dessa forma, as organizagoes precisam conceber o Capital Intelectual como urn ativo a mais 

em sua estrutura, capaz de gerar beneflcios presentes e futuros, requerendo assim como os 

demais ativos requerem uma cultura efetiva de investimentos seja atraves da aplicacao de 

recursos para sua construcao e melhoramento, bem como a adogao de medidas gerenciais 

para seu adequado monitoramento. 

Na abordagem de Paiva (2007 p. 12) para que o conhecimento gere Capital Intelectual e 

necessario que seja continuamente criado, atualizado e compartilhado num processo dinamico 

e continuo, sendo em alto grau importante, a forma como ele e percebido, gerido e valorizado 

em cada organizagao. 

Para Sa (2007, p. 39), os passos para a gestao do Capital Intelectual sao: 

1 - Definir a importaneia do investimento intelectual para o desenvolvimento de 
novos produtos; 
2 - Avaliar a estrategia dos competidores e do ativo do conhecimento; 
3 - Classificar o seu portifolio: o que voce tern; o que voce usa, onde eles 
estao alocados; 
4 - Analisar e avaliar o valor do portifolio: 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, tecnologia, 
e 
6 - Reunir o seu novozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA portfdlio de conhecimento. 

Assim, depreende-se que a organizagao devera proceder a analise de toda sua estrutura de 

produtos, servigos existentes de forma a maximiza-los, investindo nos que efetivamente 

oferecerao retorno, nao desprezando a importaneia de se conhecer as agoes de seus 

competidores em relagao ao Capital Intelectual. 

Neste mesmo sentido, Klein (1998, p. 2) assegura que a gestao do Capital Intelectual das 

empresas de modo sistemico pressupoe a elaboragao de uma pauta que compreende pessoas, 

incentivos, tecnologia, processos e outros elementos, os quais precisarao produzir efeitos de 

forma cuidadosa conforme a estrategia, cultura, capacidade e os recursos da empresa. 

Com esta enfase, o autor estabelece uma combinagao entre a estrategia empresarial e a gestao 

do Capital Intelectual de modo a complementar uma da outra, assim, para a eficacia da gestao 
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do Capital Intelectual e indispensavel que toda acao empreendida neste sentido esteja alinha 

aos objetivos estrategicos da empresa. 

Nas visoes de Santiago e Santiago Junior (2007, p. 103) para que as praticas da gestao do 

conhecimento estejam devidamente alinhadas e com condicoes de direcionar a organizagao 

para o cumprimento de seus objetivos estrategicos, elas precisam ser vistas num contexto bem 

articulado. 

Resumidamente, as principals iniciativas para o alinhamento das praticas de gestao do Capital 

Intelectual sao; 

1 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Portifolio: eatalogacao dos ativos intelectuais; 
2 - Classificacao: registro do potencial do valor de cada ativo intelectual sob 
enfoque interno e mercadologico. 
3 - Estrategia: analise de como pode ser elevado o valor de cada ativo 
intelectual existente e o desenvolvimento de pianos que possibilitem o 
preenchimento de lacunas oferecendo respostas as ameacas dos 
competidores; 
4 - Estimativa: inclusao de tecnicas e metodos de mensuragao dos ativos 
intelectuais baseadas nos pianos de negocios ja existentes. 
5 - Inteligencia de negocio e avaliacao de tecnologia: analise dos ativos 
intelectuais quanto as intencoes estrategicas dos concorrentes. 
6 - Investimento: preenchimento de lacunas identificadas anteriormente no que 
foi avaliado dos ativos intelectuais e de suas capacidades no mercado. 

Observando-se tais agoes necessarias a gestao do Capital Intelectual, permite-se inferir que 

uma iniciativa conduz, consequentemente, a adogao de outra iniciativa, sendo caracteristica 

peculiar aos sistemas organizacionais nos quais se percebem os impactos de uma decisao 

tomada pelo gestor de uma area em outra, sendo que ainda pode-se perceber que uma ag io 

transmite novas informagoes a outra area, sendo imprescindfvel, por fim, o devido alinhamento 

do Capital Intelectual com a missao da empresa. 

Atraves da literatura estudada, pode-se observar que os pesquisadores e estudiosos do tema 

abordam a gestao do Capital Intelectual sob diversos enfoques sejam estes financeiros, 

contabil, economicos, entre outros, no entanto, cumpre ressaltar que a organizagao devera 

focar a gestao desse ativo intangfvel no aspecto que Ihe for mais conveniente, nao se aviltando 

dos seus objetivos e considerando os efeitos do inter-relacionamento entre os contextos que o 

Capital Intelectual esta inserido. 
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3.7 DEMONSTRACOES CONTABEIS 

A informacao contabii enquanto ferramenta indispensavel as decisoes eficazes dos usuarios da 

contabilidade pode ser evidenciada sob varias formas, entre as quais se pode enumerar as 

notas explicativas, parecer de auditoria, relatorios da administracao, e principalmente as 

demonstracoes ou relatorios contabeis foco principal deste topico. 

O papel que a informacao contabii exerce na sociedade e deveras importante, sobretudo, no 

que diz respeito a fiel evidenciacao da realidade financeira e patrimonial das entidades. 

O Conselho Federal de Contabilidade por meio da NBC T 1 expoe que, para que a informacao 

contabii seja util aos seus usuarios deve apresentar caracterfsticas indispensaveis como 

confiabilidade, tempestividade, compreensibilidade, e comparabilidade, alem de atributos como 

eqiiidade e veracidade, de forma a atender aos anseios de seus diferentes usuarios. 

No tocante as demonstracoes contabeis Ferrari (2008, p. 4) expoe que elas constituem 

quadras tecnicos que evidenciam a situacao patrimonial, financeira ou economica da entidade. 

Ao mesmo tempo, e de suma importaneia ressaltar que a lei 6.404/76 sofreu uma serie de 

modifieacoes provocadas pela recente publicacao da Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007, 

que altera e revoga dispositivos das Leis 6.404/76 e 6.385/76, a qual nas palavras de Oliveira 

(2008, p. 1) alterou substancialmente algumas regras de contabilidade geral. 

Neste sentido, cumpre informar de acordo com a Lei 6.404/76 alterada pela Lei 11.638/2007, a 

elaboracao ao final de cada exerclcio social das seguintes demonstracoes contabeis: 

- Balanco Patrimonial. 

- Demonstracao de Lucros ou Prejufzos acumulados. 

- Demonstracao do Resultado do Exercicio. 

- Demonstracao de Fluxo de Caixa. 

- Demonstracao de Valor Adicionado, nos casos de companhia aberta (sociedades 

anonimas cujas agoes sao negociadas em bolsa de valores). 
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Relacionando as demonstracoes contabeis com o tema pesquisado e possivel evidenciar certa 

correlagao entre a Demonstracao do Valor Adicionado e a existencia da Contabilidade Social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7.1 Demonstracao de Valor Adicionado 

O Conselho Federal de Contabilidade por meio da NBC T 3.7 conceitua a Demonstragao do 

Valor Adicionado como a demonstragao contabii destinada a evidenciar, de forma concisa, os 

dados e as informagoes do valor da riqueza gerada pela entidade em determinado periodo e 

sua distribuigao. 

Conforme o artigo 188 da Lei das Sociedades Anonimas a Demonstragao do Valor Adicionado 

evidenciara: 

- o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuigao entre os 
elementos que contribuiram para a geragao dessa riqueza, tais como 
empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela 
da riqueza nao distribuida. 
- o excesso ou insuficiencia das origens de recursos em relacao as aplicagoes, 
representando aumento ou reducao do capital circulante Ifquido; 
- os saldos, no infcio e no fim do exercicio, do ativo e passivo circulantes, o 
montante do capital circulante Ifquido e o seu aumento ou redugao durante o 
exercfcio. 

Neste sentido, observa-se que a DVA - Demonstragao do Valor Adicionado podera refletir tanto 

o resultado do desempenho economico da empresa quanto os efeitos sociais produzidos pela 

distribuigao da riqueza gerada pelos partfcipes de suas atividades, refletindo dessa forma, a 

parte da riqueza distribuida com empregados, socios, governos, entre outros. 

Nota-se que com o advento da Lei 11.638/2007, a elaboragao e divulgagao da DVA -

Demonstragao do Valor Adicionado, enriquecera a informagao contabii e social, revestindo-se 

de importaneia vital para diversos segmentos sociais, conforme cita Kroetz (2000, p. 40): 

A relevancia da DVA para as entidades governamentais, auxiliando no 
processo de analise do perfil e contribuicao da entidade, servindo de base para 
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abertura de linhas de credito, incentivos, procedimentos conjuntos, entre outras 
atividades de interesse publico, 

Tinoco (2001, p. 66) relata que do ponto de vista dos agentes sociais, e importante que se 

conheca como o valor adicionado gerado pela empresa e repartido e quais sao os segmentos 

beneficiarios, sendo os seguintes: 

- pessoal, que aporta seu trabalho a empresa, recebendo em contrapartidas 
salarios e beneficios sociais; 
- os acionistas, que ao integralizarem o capital da empresa recebem em troca 
uma remuneracao repartivel, o dividendo, e outra de carater nao repartivel, as 
reservas, que aumentam o Patrimonio Lfquido da entidade e, portanto, a 
avaliacao da participacao de cada urn dos acionistas; 
- o Estado, via Imposto de Renda, e outros impostos diretos, indiretos e taxas; 
- os financiadores, aqueles que aportam recursos a empresa a tftulo de 
financiamento, sendo remunerados por juros. 

Com isso, pode-se inferir que a Ciencia Contabii coloca a disposicao da sociedade por meio da 

Demonstracao de Valor Adicionado uma serie de informacoes contabeis de extrema relevancia, 

demonstrando, dessa forma, se as atividades operacionais desenvolvidas pelas entidades 

agregou valor a sociedade, abrindo espaco a existencia da Contabilidade Social. 

3.8 CONTABILIDADE SOCIAL 

Como pode ser percebido, as mudancas economicas, tecnologicas e sociais impoem a 

Contabilidade uma postura voltada nao somente ao campo financeiro, mas, sobretudo, a 

evidencia de informacoes que transmitam, com clareza, os impactos da gestao patrimonial no 

ambiente social. 

Nas palavras do ex-presidente da empresa francesa Singer, Jacques Ehrsam, citado por Kroetz 

(2000, p. 24) tem-se urn breve relato da mudanca desse enfoque, essencialmente, do lucro em 

si, para os fatores de ordem humana e social: 



71 

Os resultados da empresa dependem cada vez mais da eficiencia e motivacao 
de todos que neia trabalham. O lucro continua indispensavei para a 
sobrevivencia, mas nao deve mais constituir nossa unica finalidade; a e!e e 
imprescindfvel que se somem objetivos de ordem bumana, como a satisfacao 
dos assaiariados e dos clientes e a protecao e a melhoria do ambiente. 

Convem observar que as entidades vem, ao longo do tempo, buscando adaptar-se a essas 

mudancas sociais do ambiente em que atuam, e e nesse contexto que floresce a Contabilidade 

Social como produto da interacao entre homem e sociedade. 

Sa (2002, p. 42) expoe que a Contabilidade e Social por seu objeto, o patrimonio, estar 

notoriamente inserido na sociedade e a servico das celulas sociais, expressando o seguinte;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O 

homem, o homem em sociedade, o patrimonio a servigo dele, o patrimonio do homem a servigo 

da sociedade parecem ser fortes conexoes que alimentam uma justa classificagao da 

contabilidade no campo social". 

E de suma importaneia mencionar que sao as consequencias do convfvio social, em que pesa a 

busca constante por riquezas patrimoniais atraves do uso dos recursos naturais, desgaste do 

meio ambiente, das relacoes de trabalho e emprego eonduzem ao pedido de socorro do nosso 

planeta. 

Assim, mais uma vez, emerge o conceito de Contabilidade Social como responsavel por 

evidenciar as consequencias dessa relacao entre homem, patrimonio e sociedade. 

Segundo Kroetz (2000, p. 45) "a sociedade sempre esperou da Ciencia Contabii sua parcela de 

comprometimento com a busca do bem-estar social". 

Sob a concepgao de Kroetz (2000, p. 53) a Contabilidade Social pode ser compreendida como 

"uma parte da ciencia contabii que procura estudar os impactos dos fendmenos patrimoniais 

nas entidades (especificamente em relagao aos funcionarios), na sociedade e no meio 

ambiente". 

A Figura disposta a seguir evidencia que a Contabilidade Social e proveniente de uma gama de 

especializacoes, sendo que cada uma aborda o patrimonio sob urn enfoque especifico, o que 

denota a diversidade da atuacao da contabilidade bem como de seus usuarios. 
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Patrmionio 
Aziendal. 

rebcionado com 
o ambiente 
endogenoe 
exogenic da 
organizacao. 

Balauco Social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2 - Ramifieacao da Ciencia Contabii 
Fonte: Kroetz (2000, p. 52). 

Participative 
I GestaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Social: 

Auditor ia 

Social 

Observa-se, ainda, pela figura anteriormente exposta, que a Contabilidade Social estuda o 

patrimonio das celulas sociais sob as influencias externas e intemas do ambiente, produzindo 

como principal demonstracao o Balanco Social, fruto da forma de gestao participativa de seus 

pares. 

Pode-se mencionar, ainda, que a Contabilidade Social, atraves dos sistemas de contabilidade, 

buscara evidenciar ao final de cada exercfcio social as informacoes de cunho social, ambiental 

e humano das atividades desenvolvidas pelas entidades. 

Assim, entende-se que a Contabilidade Social demonstrara informacoes relacionadas ao 

carater social, ambiental e humano das empresas, transparecendo os atos da gestao 

empresarial. 
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Entre as demonstracoes contabeis produzidas pela Contabilidade Social, esta o Balango Social, 

pode-se mencionar tambem a Demonstracao de Valor Adicionado, conforme foi exposto 

anteriormente esse tipo de demonstragao teve sua apresentacao obrigatoria com o advento da 

Lei 11.638/2007 e se constitui em urn eficiente instrumento para evidenciagao da distribuigao da 

riqueza gerada pela empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.8.1 Balango Social: Aspectos Historicos 

A literatura contabii estudada revela que a preocupagao com a demonstragao de informagoes 

de carater social das empresas e bem recente. Segundo Tinoco (2001, p. 125)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Tudo comegou 

na decada de 60 nos Estados Unidos, na Alemanha e na Inglaterra". 

Reis e Medeiros (2007, p. 37-38) mencionam que a origem do Balango Social vem de 

concepgoes de responsabilidade social adotada, inicialmente, no meio empresarial dos Estados 

Unidos, em resposta aos diversos problemas decorrentes do crescimento economico, 

especialmente relacionado ao meio ambiente, no que se refere a poluigao e ao uso indevido de 

mananciais hfdricos, e de floresta, e sua preservagao, em especial, ao meio urbano industrial, e 

tambem a problemas de ordem trabalhistas, como melhores salarios, seguridade social e 

condigoes de trabalho. 

Segundo Kroetz (2000, p. 55): 

Na Europa, as propostas do Balango Social desenvolveram-se em diregao a 
solidariedade economica do bloco europeu em formagao e enfatizaram os 
aspectos do planejamento humano e social das empresas, no sentido de que 
assumissem igualdade de competencia e aceitagao, comparativamente aos 
demais processos empresariais (economico, comercial, tecnologico etc.). 

Tinoco (2001, p. 130) informa que a Franga foi o primeiro pals do mundo a promulgar uma lei 

tornando obrigatorio para as empresas com mais de 300 funcionarios elaborar e publicar o 

Balango Social, com o objetivo de informar ao pessoal o clima social na empresa, a evolugao do 

efetivo, em suma, estabelecer as performances da empresa no dominio social. 



Corroborando, Reis e Medeiros (2007, p. 42) asseveram que: 
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As informacoes contidas no Balance Social Frances sao relativas a emprego, 
remuneracoes e encargos sociais, condigoes de higiene e seguranca, outras 
condigoes de trabalho, formagao profissional, relacoes profissionais e, por 
ultimo outras condicoes de vida dependentes da empresa, sendo elaborado 
atraves de preenchimento de urn formulario pelas empresas e diferenciado por 
setor econdmico no qual ela esta inserida. 

DE LUCA (1998 apud NUNES 2000, p. 14) apresenta urn panorama internacional do Balango 

Social abordando o enfoque de cada pais mencionado: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 8 - Panorama Internacional do Balango Social 

PAIS BALANQO SOCIAL - ENFOQUE 
Estados Unidos Nos consumidores/clientes e a sociedade em 

geral; qualidade dos produtos, controle da 
poluigao, contribuigao da empresa as obras 
culturais, transporte coletivo e outros beneffcios 
a coletividade; abordagem de carater ambiental. 

Holanda Para as informagoes sobre as condigoes de 
trabalho. 

Suecia Nas informagoes para os empregados. 
Alemanha Nas condigoes de trabalho e aos aspectos 

ambientais 
Inglaterra Forte discussao sobre responsabilidade social e 

grandes pressoes para divulgagao mais ampla 
dos relatorios sociais. 

Franga Para informagoes aos empregado; nivel de 
emprego, remuneragao, condigoes de trabalho e 
formagao profissional. 

Fonte: De LUCA (1998)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud NUNES (2000, p. 14). 

Ja no Brasil, Reis e Medeiros (2007, p. 56-58), relatam que a ideia do Balango Social comegou 

a se projetar em torno de 1965 atraves da Associagao de Dirigentes Cristaos de Empresas por 

meio da publicagao da Carta de Principios do Dirigente Cristao de Empresas. Sendo que 

somente nos anos 70, evidenciou-se a existencia de urn relatorio constando as relagoes sociais 

das empresas, denominado Decalogo do Empresario. 

Segundo o Instituto Ethos de Responsabilidade Social (2006) o primeiro documento brasileiro 

denominado Balango Social foi de autoria da Empresa Estatal baiana, Nitrofertil, publicando 

voluntariamente as agoes sociais realizadas bem como o processo participativo desenvolvido 

na empresa em torno de 1984. Paralelamente, outras empresas como: instituigoes financeiras, 
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a exemplo do BANESPA (Banco do Estado de Sao Paulo) e empresas do setor de 

telecomunicagoes, como a TELEBRAS, elaboraram seus balancos sociais. 

No entanto, de acordo com o IBASE (Instituto Brasileiro de Analise Sociais e Economicas), a 

proposta de elaboracao e publicaeao do Balango Social ganhou maior visibilidade nacional em 

junho de 1997 quando o sociologo Herbert de Souza, o Betinho, langou, por meio daquele 

instituto, uma campanha pela divulgacao voluntaria do Balango Social. Semelhantemente, a 

Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) apresentou, em audiencia publica, proposta de inclusao 

do Balango Social nas demonstragoes financeiras exigidas das empresas de capital aberto. 

Ainda em 1997, as deputadas Marta Suplicy e Maria da Conceigao Tavares elaboraram urn 

projeto de lei, no qual constava a obrigatoriedade de publicagao do balango social para todas as 

empresas publicas e para as empresas privadas com mais de 100 empregados. (TINOCO, 

2001, p. 135; CAMARA DOS DEPUTADOS, 2005). 

Conforme descreve KROETZ nao e somente sob o ambito federal que se evidencia iniciativas 

com o intuito de instituir tao importante documento: 

Alem dos projetos aprovados pela Camara de Vereadores e pela Assembleia 
Legislativa do Estado do RGS, e possivel mencionar outras experiencias em 
cidades brasileiras: 
- Municipio de Sao Paulo/SP: A Resolugao n° 5/98 criou o Dia e Selo da 
Empresa Cidada as empresas que apresentarem seu Balango Social. A Autoria 
foi da vereadora Aldaiza Sposati. Essa Resolugao esta em vigor e ja premiou 
diversas empresas na cidade de Sao Paulo; 
- Municipio de Joao Pessoa/PB: Aprovou o Projeto de Resolugao n° 4/98, do 
vereador Julio Rafael, instituindo o Selo Herbert de Souza as empresas que 
apresentarem o Balango Social; 
- Municipio de Uberlandia/MG: A Camara Municipal de Uberlandia instituiu, em 
novembro de 1999, o Decreto Legislativo n° 118, de 11-11-99, criando o 'Selo 
Empresa-Cidada', para entidades que apresentarem o Balango Social. 
(KROETZ, 2000, p. 64-66). 

Em 2004, houve a criagao da Norma Brasileira de Responsabilidade Social - ABNT NBR 16001 

pela Associagao Brasileira de Normas Tecnicas. No ano de 2005, surgiu o Indice de 

Sustentabilidade Empresarial, ferramenta para analise comparativa da performance das 

empresas listadas na Bovespa sob o aspecto da sustentabilidade coorporativa. (ETHOS, 2006). 

Diante do exposto, infere-se que o contexto historico do Balango Social esta relacionado ao 

historico da Responsabilidade Social Empresarial, sendo urn desencadeador do outro. Neste 
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contexto, ao tempo em que surge a consciencia de que e preciso publicar o Balango Social, 

surge automaticamente uma consciencia empresarial socialmente responsavel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.8.2 Definicoes de Balango Social 

O numero de entidades brasileiras que tern interesse em publicar o resultado de suas 

atividades, sob o aspecto social, tende a crescer. Ao tempo em que estudiosos da 

Contabilidade e institutos especializados no tema tern realizado amplas discussSes a respeito. 

Demonstrative publicado anualmente, com informagoes sobre os projetos, 
beneficios e agoes dirigidas aos empregados, investidores, analistas de 
mercado, acionistas, e a comunidade, no ambito da Responsabilidade Social e 
Desenvolvimento Sustentavel, (Instituto ETHOS, 2006.). 

Para Tinoco (2001, p. 30) o Balango Social e uma necessidade de gestao, significando a 

resposta a uma demanda de informagdes apresentando duplo objetivo: 

1. No piano legal, fornece urn quadro de indicadores em grupo social, que apos 
ter sido apenas urn simples fator de produgao, encontra-se promovido como 
parceiro dos dirigentes da empresa. 2. No piano do 
funcionamento da empresa, serve de instrumento de pilotagem no mesmo 
titulo que os relatorios financeiros. Os trabalhadores encontram-se assim 
associados a elaboragao e a execugao de uma polftica que os liga ao principal 
dirigente. 

Kroetz (2000, p. 68) assegura que o Balango Social, antes de ser uma demonstragao 

enderegada a sociedade, e considerado uma ferramenta gerencial, pois reunira dados 

qualitativos e quantitativos sobre as politicas administrativas, bem como sobre as relagoes 

entidade/ambiente, os quais poderao ser comprovados e analisados conforme as necessidades 

dos usuarios internos, servindo de instrumento de controle, de auxilio para a tomada de 

decisoes e na adogao de estrategias, 

A figura a seguir demonstra a visao do autor sobre a interagao do Balango Social com a 

organizagao, funcionario e sociedade. 
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BALANQO SOCIAL 

Figura 3 - Balance- Social: Interacao entre a organizacao, os funcionarios e a sociedade. 
Fonte: Kroetz (2000), adaptado. 

Percebe-se pelas definicoes acima que os autores relacionam o Balango Social das empresas 

ao seu ambiente, sejam os publicos internos ou extemos, todos sao partes interessadas na 

realidade social das empresas. 

3.8.3 Objetivos do Balanco Social 

Sob a otica de DE LUCA (1998zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud REIS; MEDEIROS 2007, p. 63) o Balanco Social tern por 

finalidade debelar necessidade dos usuarios da contabilidade no que conceme as informagoes 

sociais, transformando-se num instrumento de mensuragao que possibilita verificar a atuaeao 

das empresas nas areas de interesse da sociedade. 

Urn dos objetivos da contabilidade, para Kroetz (2000, p. 79) "(...) e refletir a situagao real do 

patrimonio da entidade por meio de urn sistema de informagoes contabeis constituido de 

demonstragdes capazes de suprir a necessidade de informagao de seus usuarios". 

Nesse sentido, a contabilidade devera utilizar meios eficientes que revelem com exatidao, a 

todos os interessados, os efeitos de suas agoes, sejam estas beneficas ou maleficas a 

sociedade, quer gerem resultados positivos ou negativos. 

Pelo exposto, e possivel verificar a abrangencia do Balango Social no contexto organizacional 

das entidades, de modo a enriquecer a informagao contabii fornecida conjuntamente com as 

demais demonstragoes contabeis, ja que essa informagao agora contemplara em conjunto, o 

cenario economico, financeira, social e ambiental dos organismos sociais. 
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Em linhas gerais, por meio do Balanco Social e possivel depreender, de forma plena e bastante 

contundente, o aspecto da gestao administrativa praticada pelas empresas, a qual vem revelar 

seu cuidado com a sociedade, integrada sob os pontos que compreendem seus 

relacionamentos, sejam representados pelas relacoes com recursos humanos, fornecedores, 

clientes, comunidade, governo, enfim, todos que interagem com a entidade. 

Carvalho (citado por KROETZ, 2000, p. 67) conclui que a realidade social, por nao dispor de 

instrumentos formais de informacao que permitam aferir sua evolugao, se mantem relegada ao 

conceito de eficacia empresarial. 

No entanto, as exigencias inerentes ao processo de internacionalizagao da economia, a 

mudanca de postura dos individuos na sociedade, estao agregando ao conceito de eficiencia 

empresarial outros indicadores que nao os meramente financeiros e economicos, mas, 

sobretudo, os que se revestem de aspectos sociais, humanos e ambientais. 

E neste ambiente que se verifica a relevancia do Balango Social enquanto ferramenta capaz de 

traduzir, com transparencia, o impacto da entidade sobre a sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.8.4 Beneficiarios do Balanco Social 

O balango social favorece a todos os grupos que interagem com a empresa. Enfim, como dizia 

Betinho: "ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA balango social nao tern donos, so beneficiarios". (IBASE, 2007). 

Para Kroetz (2000, p. 84) a elaboragao do Balango Social deve contemplar os requisitos 

solicitados pelo mais diversos usuarios, de modo a servir como instrumento capaz de agregar 

valor, causar surpresa e desencadear agoes, buscando por meio do usuario final, atraves da 

coleta de suas necessidade, a selegao de informagoes uteis e relevantes a serem divulgadas. 

Tinoco (2001, p. 32-32) especificamente com relagao a gestao de pessoas, apresenta urn 

argumento que permite o claro entendimento de que essa gestao, associada a gestao dos 

recursos fisicos realizada de modo eficaz, agrega valor para uma entidade, atraves do 

crescimento do lucro, e por consequencia, o crescimento do Patrimonio Liquido e do Ativo. 
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O autor afirma que toda empresa com fins lucrativos almeja a maximizaeao do lucro, o qual 

pode ser plenamente alcancado atraves dos investimentos em recursos nao somente fisicos, 

mas, sobretudo, nos recursos humanos, gerando bens e servicos no presente e no futuro, os 

quais beneficiarao a entidade, os acionistas, os credores, os trabalhadores, o governo, bem 

como a comunidade. 

Percebe-se pelo exposto que o Balango Social beneficia a varios grupos, sejam acionistas, 

colaboradores, dirigentes, Estado, clientes, fornecedores, enfim, a quern ele se destinar, 

certamente vera, os beneficios gerados pela relevancia das informagoes contidas em seu 

corpo. 

E interessante lembrar ainda que para cada urn dos usuarios citados, o Balango Social gera 

beneficios, a exemplo, dos colaboradores, atraves de incentivos promocionais, geragao de 

salarios dignos, estabilidade; clientes: produtos e servigos oferecidos com maior grau de 

qualidade; gestores: valor adicionado, retorno sobre o patrimonio liquido, bem como a geragao 

de consciencia para agoes socialmente responsaveis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.8.5 indicadores do Balango Social 

O Balango Social utiliza-se de indicadores que deverao ser capazes de dar conhecimento a 

sociedade dos impactos das atividades desenvolvidas pelas empresas no ambiente externo e 

interno, dos pontos de vista social, ambiental e funcional. 

A FIDES - Fundagao Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social (2007) sugere que os 

indicadores do Balango Social deverao demonstrar agoes e programas sociais no ambito 

interno e externo. 

Ainda segundo TINOCO (2001, p. 41), pode-se extrair do Balango Social uma seria numerosa 

de indicadores tanto de ordem quantitativa quanto qualitativa, dos quais alguns de carater 

economico, tais como: 

- valor adicionado por trabalhador; 

- relagao entre salarios pagos ao trabalhador em relagao ao valor adicionado; 



- relagao entre salarios e as receitas brutas da empresa; 
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- contribuicao do valor adicionado da empresa para o PIB - Produto Interno Bruto; 

- produtividade social da empresa; 

- carga tributaria da empresa em relacao ao seu valor adicionado. 

E ainda de carater social, que podem ser, por exemplo: 

- evolucao do emprego na empresa; 

- promocao dos trabalhadores na escala salarial da empresa; 

- relagao entre remuneraeao do pessoal em nivel de gerencia e os operarios; 

- participaeao e evolucao do pessoal por sexo e instrucao; 

- classificagao do pessoal por faixa etaria; 

- classificagao do pessoal por tempo de servigo na empresa; 

- nivel de absenteismo; 

- beneficios sociais concedidos (medico, odontologico, moradia, educagao); 

- polftica de higiene e seguranga do trabalho; e 

- politica de protegao ao meio ambiente. 

Complementando esta lista, o Instituto Ethos de Responsabilidade Social (2007), aponta 

indicadores como: Valores, Transparencia e Governanga, Publico Interno, Meio Ambiente, 

Fornecedores, Consumidores, Clientes Comunidade e Governo e Sociedade. Sendo que 

especificadamente, no indicador Publico Interno, aquele orgao preve que a empresa nao 

podera se limitar, unicamente, ao que a legislagao ja determina, sendo este urn pressuposto 

indispensavel, mas deve ir alem, efetuando investimentos no desenvolvimento pessoal e 

profissional de seus empregados. 

Observa-se que, para o desenvolvimento e valorizagao pessoal e profissional de seus 

colaboradores, as entidades precisam favorecer agoes dirigidas para investimentos em 
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capacitacao educacional e desenvolvimento profissionais por meio de projetos que aumentem o 

nivel de competencia de seu pessoal e contribuam para a melhoria da qualidade de vida da 

sociedade. 

3.9 AS INSTITUICOES FINANCEIRAS 

As Instituicoes Financeiras figuram como fornecedoras de prestacao de servicos, sendo 

reguladas de acordo com a Lei 4.595 de 31 de dezembro de 1964, que dispoe sobre o 

Conselho Monetario Nacional, o Banco Central, e todas as instituicoes financeiras publicas e 

privadas. 

Coelho (1993zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud NUNES 2000) afirma que e funcao do Sistema Financeiro intermediar os 

recursos excedentes na economia, buscando, consequentemente, a captacao e a alocacao 

desses recursos, estabelecendo urn fluxo financeiro entre poupadores e investidores. Segundo 

o mesmo autor, o sistema financeiro e urn elemento fundamental no mundo capitalista, 

exercendo relevante funcao na politica de interesse social exercida pelos govemos. 

Objetivamente, as instituicoes financeiras, encontram-se inseridas como componentes do 

Sistema Financeiro Nacional intermediando a relacao entre poupadores e investidores, e nesse 

sentido, convem abordar que estes recursos sao investidos em diversos setores da economia, 

gerando renda e emprego cumprindo, dessa forma, a sua funcao social. 

Variadas abordagens podem ser conferidas ao contexto das instituicoes financeiras, no entanto, 

nao cabe, neste trabalho monografico, urn aprofundamento sobre o longo processo historico, ja 

que, fixar a atencao em periodos isolados poderia causar a perda de visao dos elementos que 

culminaram no aparecimento dos bancos e sua importaneia para a sociedade. 

Dessa forma, como devidamente proposto nos objetivos da pesquisa, cumpre agora concentrar 

esta etapa nos principals aspectos voltados ao desenvolvimento do Capital Intelectual das 

instituicoes financeiras, especialmente da Caixa Economiea Federal, Bando do Brasil e 

Bradesco. 
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3.9.1 Caixa Economica Federal: Perfil conforme Dados Extraidos do Balanco Social 2006 

A CAIXA ECONOMICA FEDERAL e uma instituigao financeira sob forma de empresa publica 

que atua em todo territorio nacional e integra o Sistema Financeiro Nacional. 

As empresas publicas sao pessoas jurfdicas de direito privado, integrantes da Administragao 

Indireta do Estado, criadas sob autorizagao legal para que o Governo exerca atividades gerais 

de carater economico ou, em certas situagoes, execute a prestacao de servicos publicos. 

A CAIXA esta vinculada ao Ministerio da Fazenda e auxilia a politica de credito do Governo 

Federal, estando sujeita as decisoes e a disciplina normativa desse orgao e a fiscalizacao do 

Banco Central do Brasil. Suas atividades e funcionamento sao regidos por Estatuto proprio que 

foi aprovado pelo Decreto n° 5.056/2004. 

De acordo com esse Estatuto, a estrutura organizacional da CAIXA e composta da Presidencia 

e onze Vice-Presidencias, quais sejam: Administragao de Riscos, Negocios e Servicos 

Bancarios, Transferencia de Beneficios, Controladoria, Credito, Financas e Mercado de 

Capitals, Logistica e Gestao de Pessoas, Segmentos e Distribuigao, Tecnologia da informagao, 

Ativos de Terceiros, e Desenvolvimento Urbano. 

Todas as instancias definidas no estatuto mencionado atuam regularmente, entre elas, o 

Conselho Monetario Nacional e o Conselho de Administragao da CAIXA, orgao de orientagao 

geral dos negocios da empresa, composto por cinco conselheiros indicados pelo Ministro de 

Estado da Fazenda, dentre eles o Presidente do Conselho; o Presidente da CAIXA, que 

exercera a Vice-Presidencia do Conselho e um conselheiro indicado pelo Ministro de Estado do 

Planejamento, Orgamento e Gestao. 

Dentre todos os Conselhos existentes no Estatuto, sem duvida o Conselho de Administragao 

desempenha as fungoes precfpuas para o funcionamento da instituigao, como: aprovagao das 

politicas, estrategias corporativas, do piano geral de negocios, do piano de trabalho anual, os 

programas de atuagao de longo prazo e o orgamento geral da CAIXA, buscando harmonia com 

a politica economico-financeira do Governo Federal; das Vice-Presidencias responsaveis pelas 

areas segregadas, da Diretoria Executiva e dos Diretores; autorizar a contratagao de auditores 

independentes e a rescisao dos respectivos contratos; opinar, quando solicitado pelo Ministro 

de Estado da Fazenda, sobre questoes relevantes ligadas ao desenvolvimento economico e 
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social do pais e relacionadas com as atividades da CAIXA; aconselhar o Presidente da CAIXA 

nas questoes que dizem respeito as linhas gerais orientadoras da atuagao da Empresa; avaliar 

e orientar a atuagao da CAIXA na condueao dos principais programas e projetos por ela 

apoiados nas areas economica e social. 

Para manter funcionando toda engrenagem, ja que esta presente em todos os municipios 

brasileiros, integrados por agendas, postos de atendimento, casas lotericas e correspondentes 

bancarios, a CAIXA, ao final de 2006, contava com 72.252 empregados concursados, 11.772 

estagiarios, 12.820 prestadores de servigo e 3.600 adolescentes aprendizes. 

Todo esse quadro funcional trabalhando de forma unfssona, no sentido de atingir a missao da 

CAIXA que e promover a melhoria da qualidade de vida da sociedade, intermediando recursos 

e negocios financeiras de qualquer natureza, atuando, prioritariamente, no desenvolvimento 

urbano, nos segmentos de habitagao, saneamento e infra-estrutura e na administragao de 

fundos, programas e servigos de carater social, ancorada em valores direcionados para o 

atendimento das expectativas da sociedade; a busca permanente de excelencia na qualidade 

de seus servigos; o equilibrio financeiro em seus negocios; a conduta etica pautada 

exclusivamente nos valores da sociedade e o respeito e a valorizagao do ser humano. 

A CAIXA mantem "dialogo" com os varios elementos que a eompoem ou estao ligados a 

execugao de suas atividades, sobretudo com os empregados do quadro permanente que sao 

recrutados e selecionados em concurso publico, por ordem de classificagao para prover cargo 

no nivel da carreira administrativa ou profissional, devendo comprovar requisitos previstos no 

Edital de Concurso Publico, efetivar exames medicos admissionais e atender aos demais 

parametros previstos em edital. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.9.2 Banco do Brasil: Perfil conforme Dados Extraidos do seu enderego virtual 

O Banco do Brasil e uma instituigao financeira constituida sob a forma de sociedade de 

economia mista, cujas agoes sao negociadas em bolsa de valores. Segundo o Banco Central do 

Brasil, sua classificagao enquanto instituigao financeira se enquadra como Banco Multiplo 

Publico Federal, ja que alem de banco comercial de carteira multipla exerce importante fungao 
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como instrumento de execueao da politica crediticia do Governo Federal, executando funcoes 

que Ihe sao atribuidas em lei, especialmente aquelas previstas no artigo 19 da Lei 4.595/1964. 

Convem ressaltar que o principal objetivo de urn banco multiple, conforme define o Banco 

Central do Brasil (2008), diz respeito a proporcionar o suprimento oportuno e adequado dos 

recursos necessarios para o financiamento, a curto e medio prazo, do comercio, da industria, de 

empresas prestadoras de servigos e pessoas fisicas em geral, por meio da captacao de 

depositos a vista e livremente movimentaveis. 

O Banco do Brasil e considerado o primeiro banco brasileiro, fundado em 12 de outubro de 

1808, por meio de urn alvara do principe regente D. Joao, sendo constituido com capital 1.200 

agoes de urn conto de reis cada uma. 2 

A estrutura organizacional do Banco do Brasil e composta pela Presidencia, e nove vice-

presidencias, sendo: Vice-Presidencia de Agro-negocio, de Cartoes e Novos Negocios de 

Varejo, de Credito, Controladoria e Risco Global, de Finangas Mercado de Capitals e Relagoes 

com Investidores, de Governo, de Negocio Internacionais e Atacado, de Tecnologia e Loglstica, 

de Varejo e Distribuigao, dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Gestao de Pessoas e Responsabilidade Socioambiental; e vinte e 

seis diretorias, responsaveis por Controladoria, Controles Intemos, Creditos, Distribuigao e 

Canais de Varejo, Estrategia e organizagao, Finangas, Gestao de Pessoas, de Risco, de 

Seguranga, Diretoria de Governos, Internacional, Juridica, Logistica, Marketing e Comunicagao, 

Mercado de Capitais e Investimento, de Micro e Pequenas Empresas, de Novos Negocios de 

Varejo, de Reestruturagao de Ativos Operacionais, de Relagoes com Funcionarios e 

Responsabilidade Socioambiental, de Seguros, Previdencia e Capitalizagao, de Tecnologia, e 

de Varejo; constando, ainda nove unidades, tais como: Unidade Alta Redonda, de Auditoria 

Interna, Contadoria, Gestao Previdenciaria, Secretaria Executiva, Solugoes de Infra-estrutura e 

tecnologia, Solugoes em desenvolvimento de Aplicativos, Relagoes com Investidores e Suporte 

Operacional. 

No que tange a governanga corporativa, o Banco do Brasil e gerido conforme consta em seu 

Estatuto Social atraves de orgaos como Conselho de Administragao, Conselho Fiscal, Comite 

de Auditoria e Diretoria Executiva, nos quais as decisoes sao tomadas em colegiado. 

Em se tratando de sua atuagao e estrutura de atendimento, o Banco do Brasil atua em todo 

territorio nacional com mais de quatro mil agendas bancarias e conta com mais de quarenta 

pontos de atendimentos espalhados em vinte paises, com a missao "Ser solugao em servigos e 

2. Historia do Banco do Brasil: Disponfvel em: www.bb.com.br, Acesso em 02.05.2008 

http://www.bb.com.br
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intermediagao financeira, atender as expectativas de clientes e acionistas, fortalecer o 

compromisso entre funcionarios e a Empresa e contribuir para o desenvolvimento do pais". 

(Extraido da pagina virtual: www.bb.com.br - Acesso em 02.05.2008). 

A forma de ingresso no quadro funcional do Banco do Brasil da-se por meio de concurso 

publico com o fim de constituir reservas para suprir as vagas decorrentes de saldas de 

empregados, sendo que ao final de 2006, essa instituigao contava 82.672 empregados 

concursados, 5.999 empregados terceirizados e 9.947 estagiarios. 

Ademais, o Banco do Brasil desenvolve por intermedio de sua Universidade Corporativa, o 

processo educacional de seus publicos, baseado em principios metodologicos cujo objetivo e 

"Desenvolver a excelencia humana e profissional de seus publicos, por meio da criagao de valor 

em solugoes educacionais, contribuindo para a melhoria do desempenho organizacional e para 

o fortalecimento da imagem institucional do Banco do Brasil". (Universidade Corporativa, 2008). 

Nesse sentido, e necessario destacar a importaneia de as empresas alinharem seus objetivos 

estrategicos as agoes que valorizam o desenvolvimento de sua equipe, gerando oportunidades 

para a evolucao de competencias fundamentals ao cumprimento da missao organizacional. 

Alem disso, o uso dessas praticas empresariais so faz aumentar a valorizacao da consciencia 

social indispensavel aos individuos em suas relagoes com os diversos publicos com os quais 

interage e consequentemente se estende na relagao trabalho, mercado, familia, sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.9.3 Bradesco: Perfil conforme dados extraidos dos Relatorios Anuais e de 

Sustentabilidade 2006 

O Banco Bradesco e uma instituigao financeira do setor privado, sendo constituido sob a forma 

de sociedade anonima, cujas agoes sao negociadas nas Bolsas de Valores de Sao Paulo, Nova 

York e Madri. 

Sua fundagao ocorreu em 1946, sob a denominagao de Banco Brasileira de Descontos, tendo 

em 1988, incorporado subsidiarias de financiamento imobiliario, banco de investimento e 

http://www.bb.com.br
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financiadora, tornando-se assim, urn banco multiplo com carteira comerciai e adotando a 

denominacao de Banco Bradesco S/A. 

Conforme exposto pelo BACEN - Banco Central do Brasil, (2008) urn banco multiplo com 

carteira comerciai e autorizado a operar com Mercado de Cambio; Cambio Livre; Operacoes 

Compromissadas; Compromisso de Pronto Acolhimento; Carteira de Credito Financiamento e 

Investimento; Carteira de Credito Imobiliario; Carteira de Investimento; Carteira Comerciai 

e Credito Rural. 

Destarte acrescentar que o Bradesco atua ainda, no segmento de seguros privados, estando 

sujeito a regulamentacao e fiscalizacao do BACEN - Banco Central do Brasil, enquanto 

autarquia vinculada ao Ministerio da Fazenda tendo como urn dos objetivos o de zelar pela 

solvencia e estabilidade do sistema financeiro, exercendo inclusive a fiscalizacao das 

instituicoes financeiras. Alem disso, o Bradesco tambem esta sujeito a regulamentacao do 

CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privados, enquanto orgao responsavel por fixar as 

diretrizes e normas da politica de seguros privados, regulando a constituigao, organizagao, 

funcionamento e fiscalizagao dos que exercem atividades subordinados a SNSP -

Superintendencia Nacional de Seguros Privados. 

No que concerne a avaliagao de suas demandas, o Bradesco utiliza-se de alguns indicadores 

expostos a seguir com o fim de condensar seus principals resultados: 

Participagao nos lucros e resultados (PLR); 

Dividendos Pagos e Provisionados; 

Impostos e Contribuigoes Proprios Pagos e Provisionados; 

Remuneragao e Beneficios; 

Investimentos em Capacitagao Profissional; 

Total de Creditos Subsidiado a Funcionarios; 

Quantidade de Clientes, de Seguradoras; 

Participantes em Previdencia Privada; 

Carteira de Credito; 



87 

Repasse do BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social; 

Numero de Certificacoes ISO - International Organization for Standardization; 

Consumo Total de Papel Reciclado por Mes; 

Investimentos na Fundacao Bradesco; 

Alunos formados pela Fundacao Bradesco; 

Investimentos Finasa Esportes, e 

Quantidade de Contratos com Fornecedores. 

No que tange a sua atuagao, ao final de 2006, o Bradesco se fazia presente em todo territorio 

nacional atraves de suas 3.008 agendas, 5.585 agendas do Banco Postal, 2.540 pontos 

externos de Auto-Atendimento Bradesco Dia e Noite, alem de atuar no comercio exterior e 

negocios intemacionais por meio de atividades que incluem operacao de credito, 

financiamentos em moeda estrangeira e linhas de credito, dentre outras operacoes bancarias, 

por meio de tres agendas localizadas em Nova York, Grand Cayman e Nassau, nas Bahamas e 

cinco subsidiarias em Buenos Aires, Luxemburgo, Nova York, Toquio e Grand Cayman. 

(Bradesco, Relatorio Anual, 2006, p. 54-55). 

Para dar o suporte adequado a toda essa estrutura fisica e organizacional funcionando de 

modo coeso e eficaz, o Bradesco contava ao final de 2006 com uma equipe de 79.306 

funcionarios, adicionando-se a este numero o total de 7.678 funcionarios terceirizados, alem de 

752 estagiarios. 

No que concerne a politica de gerenciamento de recursos humanos consta em seu Relatorio 

Anual 2006 que comporta o envolvimento de 63.136 funcionarios do Banco Bradesco e 16.143 

empresas controladas, contando com uma equipe de instrutores especialistas com o objetivo de 

aperfeicoar o entendimento de temas inerentes as demandas do mercado, oferecendo 

treinamento por intermedio dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA internet e intranet gerando assim, oportunidades para 

disseminaeao de novos conhecimentos. 



CAPiTULO 4 

4 ANALISE DOS RESULTADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conforme ja foi claramente exposto neste trabalho, a relevancia do Capital Humano se torna 

cada vez mais evidente nos processos de gestao empresarial, ja que esse ativozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA intangivel 

"representa urn dos principals geradores de riquezas das empresas" (Wemke, 2002, p. 25), 

alem de produzir resultados em medio e longo prazos, tornando, assim, possfvel a revisao e 

aperfeicoamento das acoes praticadas pelos gestores organizacionais, agregando, dessa 

forma, maior valor aos negocios. 

Assim, e possivel inferir que ante as exigencias mercadologicas as quais tern suscitado o 

desenvolvimento de uma gestao empresarial baseada na valorizagao de investimentos que 

viabilizem o desenvolvimento das competencias e habilidades requeridas pelo mercado, as 

empresas voltam sua atengao na efetiva administragao dos seus ativos intangiveis, a exemplo 

do Capital Humano. 

A luz desse cenario, questoes ligadas a aplicacao do conhecimento, bem como suas 

disseminacoes indicam o aumento da concepcao de que o mercado enfoca a valorizagao da 

empresa do conhecimento, atribuindo seus resultados as capacidades inerentes ao ser humano 

em sua totalidade, tais como capacidade de pensar, criar, desenvolver projetos, estabelecer a 

visao de futuro e assim, cumprir a missao da empresa. 

Dessa forma, torna-se perceptivel que o diferencial nas empresas contemporaneas nao mais 

representa tao somente seu complexo estrutural fisico e financeiro, mas, sobretudo, sua 

estrutura humana, capaz de conceder suas experiencias, conhecimentos, criatividade, 

capacidade de relacionamentos para adicionar valor as organizagoes. 

Tudo isso tern sentido quando se analisam as pessoas como urn dos ativos mais 

imprescindiveis a sustentabilidade das empresas. Nessa linha de raciocinio, faz-se mister 

atentar para o nivelamento das estrategias empresariais e a gestao do Capital Humano. 

Nesse proposito, toma-se essencial a pratica de uma conduta empresarial que favorega a 

adequada gestao do Capital Humano na qual contemple a consecugao de resultados almejados 

a medio e longo prazos. 
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Deste modo, tendo por base os Balangos Sociais bem como as Demonstracoes Financeiras, 

especialmente a Demonstragao do Resultado do Exercicio e os Relatorios Anuais das 

Instituigoes Financeiras em estudo, o presente trabalho busca cumprir os objetivos a que se 

propos. 

4.1 VALORES INVESTIDOS NO DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 

Conforme observado por meio da literatura pesquisada, varios estudiosos sao unanimes em 

defender que o Capital Humano esta intimamente ligado aos efeitos das agoes e praticas 

exercidas pelos organismos sociais para maximizagao dos seus resultados. 

Assim, e possivel conceber que o efeito da interagao entre os ativos humanos, ativos de 

mercados e ativos estruturais provoca o acumulo de conhecimentos, habilidades e 

competencias organizacionais permitindo, dessa maneira, a consecugao dos resultados 

pretendidos. 

Para que isso acontega (Crawford, 1994; Brooking, 1996; Stewart, 1998 e 2001; Pablos, 2002; 

Lev 2001, 2003; 2004zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud ANTUNES 2006, p. 23) afirmam que serao indispensaveis 

investimentos que gerarao beneficios intangiveis as organizagoes, tornando melhor seu 

funcionamento e agregando-lhes valor. 

Expostas essas concepgoes, e essencial comentar que para o bom exito na realizagao destes 

investimentos e de suma importaneia a adequada gestao de urn dos elementos indispensaveis 

a formagao do Capital Intelectual e sustentabilidade das empresas: O CAPITAL OU ATIVO 

HUMANO. 

Sob a egide de Chiavenato (2004, p. 395) as pessoas destacam-se no ambiente organizacional 

por representar o unico elemento vivo e inteligente, por seu carater dinamico e por seu incrivel 

potencial de desenvolvimento. 

O autor consolida que pela enorme capacidade que as pessoas tern de aprender novas 

habilidades, captar novas informagoes, adquirir novos conhecimentos, modificar atitudes e 
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comportameritos, bem como desenvolver concertos, as organizagoes tern empreendido varios 

investimentos para desenvolve-las, tornando-as aptas para o trabalho. 

Neste sentido, considerando-se as condigoes estabelecidas para a pesquisa, convem abordar 

os investimentos realizados no desenvolvimento do Capital Humano das instituigoes financeiras 

objeto desta pesquisa.. 

A tabela demonstrada a seguir evidencia a existencia de investimentos na ordem de milhoes de 

reais, por parte das instituigoes financeiras, nos exercicios sociais de 2005 e 2006 para o 

desenvolvimento do Capital Humano, especificadamente em educagio e capacitagao 

profissional dos seus trabalhadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 1 - Valores investidos em educagao e capacitagao dos trabalhadores que geram o 
desenvolvimento do Capital Humano, expressos em milhSes de R$. 

Bancos: CA XA Banco d o Brasil Bradesco 

Perlodos: 2005 % 2006 % 2005 % 2006 % 2005 % 2006 % 

Educagao 15.710 100 20.350 130 — — — — — — — 
Capacitagao e 
desenvolvimento 
Profissional 

22.582 100 30.397 135 103.259 100 62.726 61 52.306 100 57.872 111 

Total 38.292 100 50.747 133 103.259 100 62.726 61 52.306 100 57.872 111 

Fonte: Internet: Balangos Sociais dos Bancos Exercicios 2005 e 2006. 

Em termos de valores absolutos, e possfvel verificar pela exposigao da Tabela 1, que das tres 

instituigoes financeiras estudadas a maior concentragao de valores investidos no 

desenvolvimento do Capital Intelectual e realizado pelo Banco do Brasil tanto no exercicio de 

2005 quanto no de 2006, vindo na sequencia o Bradesco e por fim a CAIXA. 

No que concerne aos valores relativos, observa-se uma regressao de 39% nos investimentos 

efetuados pelo Banco do Brasil no exercicio de 2006, em relagao ao ano de 2005. Ja a CAIXA, 

foi a instituigao bancaria que apresentou maior crescimento nos valores investidos em 

educagao e Capacitagao Profissional, em torno 33%, seguida do Bradesco nos mesmos 

exercicios analisados, com urn aumento em torno de 11 %. 

O grafico a seguir expressa de forma conjunta as somas investidas em agoes para a educagao 

e capacitagao profissional dos trabalhadores em cada ano pelas instituigoes financeiras 

estudadas. 
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Investimentos em educacao e capacitacao dos trabalhadores da Caixa; Banco do 
le Bradesco 

2005 2006 

Banco do Brasil Bradesco 

Grafico 1 - Valores investidos em educacao e capacitagao dos trabalhadores da Caixa, Banco do Brasil 

e Bradesco. 
Fonte; Internet: Balancos Sociais dos Bancos, Exercicios 2005 e 2006. 

A analise deste grafico toma evidente que das tres instituigoes pesquisadas duas delas 

aumentaram o montante de recursos financeiros investidos em educagao e capacitagao 

profissional de seus trabalhadores, no ano de 2006 em relagSo 2005, Bradesco e a CAIXA em 

relag§o aos mesmos exercicios. 

De acordo com o Relatorio Anual relativo ao exercicio de 2006 do Banco do Brasil, 96,7% dos 

seus funcionarios permaneceram, no minimo 30 horas naquele ano em treinamento, 

focalizando o desenvolvimento de competSncias necessarias a excelencia profissional. 

O Bradesco revelou em seu Relatorio Anual 2006, a media anual de horas de treinamento dos 

seus funcionarios, que segundo aquele banco ficou em torno de 49 horas no exercicio de 2005 

e 92 horas em 2006. 

Quadro 9 - Acoes para capacitagao e desenvolvimento profissional dos funcionarios do Banco do Brasil. 

Acdes para capacitacao e desenvolvimento profissional - Banco do 
Brasil 2006 

% de funcionarios 

6,8 mil bolsas de graduagao presencial e a distancia. 8,22% 
2 mil bolsas de estudos para MBA a distancia. 2,42% 
464 bolsas para estudo de Ifnguas estrangeiras. 0,56% 

Fonte: Relatorio Anual 2006 do Banco do Brasil. 
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Como este trabalho se reporta, com maior ertfase, ao urn dos componentes do Capital 

Intelectual considerado imprescindivel a sustentabilidade dos negocios - o Capital Humano -

verifica-se pela analise do quadro 9, que o percentual de trabalhadores atingidos pelas acoes 

que objetivam valorizar esse tipo de capital ainda e muito pequeno se comparado ao total de 

funcionarios da organizacao de economia mista. 

Com relagao a analise das informagoes fornecidas na Tabela 1, e importante mencionar 

tambem que dos Balangos Sociais dos tres bancos estudados, apenas a CAIXA evidencia 

isoladamente, os valores investidos em educagao e capacitagao profissional. Isto podera ser 

fundamentado pelo seu carater de instituigao publiea, devendo agir com transparencia diante da 

sociedade. 

Convem fundamentar esta observagao, baseando-se no que preve o artigo 5° do Estatuto 

Social da CAIXA, o qual preceitua que na qualidade de principal agente de fomento ao 

desenvolvimento social do Governo Federal, a CAIXA utiliza-se de recursos do FGTS - Fundo 

de Garantia do Tempo de Servigo, do qual e agente operador e financeiro, estando ainda, 

sujeita as determinagoes previstas pelos orgaos fiscalizadores, alem das politicas e diretrizes 

do Governo Federal bem como as auditorias dos Orgaos de Controle e dos Gestores dos 

recursos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 10 - Resumo das agoes exercidas pela CAIXA para capacitagao e desenvolvimento profissional 
dos funcionarios 

Agoes para capacitagao e desenvolvimento profissional - CAIXA 2006 % de funcionarios 
233.371 cursos disponibilizados na Universidade Corporativa; 330 
1.275 bolsas de incentivo a graduagao e pos-graduagao; 1,76 
223.211 participagoes em treinamentos; 309 
31.373 realizagoes de congresso, seminarios e afins. 43,42 

Fonte: Relatorio Anual da CAIXA, (2006, p. 7) 

Observa-se igualmente no Banco publico, que as agoes de investimento em educagao e 

capacitagao profissional expressam pouca representatividade em relagao ao numero de 

funcionarios, contemplando apenas 1,76% do quadro efetivo, no que se refere as bolsas de 

incentivo a graduagao e pos-graduagao. 

Por outro, lado os cursos oferecidos pela Universidade Corporativa da Caixa atingiram tres 

vezes mais o universo de funcionarios no exercicio de 2006, sendo disponibilizados viazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA intranet 

e internet. 
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Com relacao as ac5es exercidas pelo Bradesco, a pesquisa constatou que uma iniciativa 

existente naquele banco e o treinamento a distancia por meio dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA internet e intranet, metodologia 

denominada TreiNet, a qual contou em 2006 com mais de 940 mil participagoes.3 

4.2 PRINCIPAIS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 

PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.1 Caixa Economica Federal 

Segundo informagoes obtidas por meio do sitio virtual da CAIXA, esta entidade mantem, por 

intermedio de sua Universidade Corporativa, varios programas e agoes com o escopo de 

produzir oportunidades para a adequada formagao, atualizagao e aperfeigoamento de seus 

empregados. 

E conveniente mencionar que a Universidade Corporativa CAIXA foi criada em 2001, com o 

objetivo de identificar e providenciar os recursos necessarios ao desenvolvimento do corpo de 

empregados da CAIXA, cujo foco e vincular as agoes de desenvolvimento as estrategias da 

empresa. 

O estudo realizado permitiu identificar a metodologia utilizada para realizagao do modelo 

educacional proposto pela CAIXA, o qual baseia-se em forma adaptavel aos interesses 

organizacionais como urn todo, compreendendo a empresa, empregados, fornecedores e 

parceiros. 

De acordo com esse modelo, a CAIXA busca valorizar a relagao ensino-aprendizagem em que 

se rendam os prestimos desejaveis ao estimulo a reflexao, criatividade, compartilhamento de 

ideias que concorram para o crescimento do individuo no contexto social, historico e cultural. 

Conforme preve a Universidade Corporativa da CAIXA, as principals premissas que regem o 

trabalho desenvolvido por aquela instituigao sao: 

3. Relatorio Anual do Bradesco (2006, p. 79) 
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- Valorizagao, desenvolvimento continuo e profissionalizacao dos colaboradores internos, de 

modo integrado aos objetivos da empresa; 

- Valorizagao da integragao, cooperagao e transparencia nas agoes da atuagao em equipe, e da 

gestao de pessoas; 

- Reconhecimento de que aprender e urn processo continuo em que por meio da interagao com 

pessoas e situagoes do quotidiano o conhecimento e consolidado; 

- Desenvolvimento de competencias e sua efetividade no contexto educacional capaz de 

estimular o espirito critico, criativo e empreendedor; 

- Reconhecimento e valorizagao de cada colaborador interno. 

No que tange a politica da educagao corporativa, a CAIXA preve o alinhamento estrategico da 

Universidade Corporativa aos objetivos da empresa reconhecendo que o processo de educagao 

corporativa e uma estrategia de crescimento profissional, priorizando o investimento continuo 

em agoes de desenvolvimento integradas com seus objetivos estrategicos, bem como 

enfatizando a importaneia da lideranga educadora na gestao de pessoas. 

Diante do exposto, e necessario mencionar as principals agoes educacionais praticadas pela 

CAIXA no ambito do desenvolvimento do Capital Intelectual: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 11 - Agoes educacionais praticadas pela CAIXA no ambito do desenvolvimento do Capital 
Humano 

* Realizagao de seminarios internos destinados a atualizagao tecnico-gerencial; 

* Cursos de aprendizagens presenciais, a distancia, em servigos e auto-instrucionais; 

* Programas focados no desenvolvimento de competencias essenciais ao atendimento ao cliente; 

* Programas de desenvolvimento gerencial com foco nas competencias requeridas pela empresa; 

* Programas de incentivo a elevagao da escolaridade e ao aperfeigoamento em ntvel superior; 

* Bolsas de estudos para conclusao de cursos de graduagao; 

* Ofertas de cursos sequenciais de nivel superior a distancia; 

* Bolsa de pos-gradagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA latu senso, em nfvel de especializagao; 

* Incentivo a pos-graduagao stricto sensu, em nivel de mestrado e doutorado; 

* Programas de MBA e cursos de pos-graduagao latu sensu corporativos. 

Fonte: Universidade Corporativa CAIXA. Disponfvel em: http://universidade.caixa.gov.br/ 
publico/quem_somos/quem_somos_oportunidade. Acesso em: 14.05. 2008. 

Este quadro permite a verificagao de que, para a CAIXA as agoes destinadas a educagao e 

desenvolvimento profissional de seus colaboradores expressam relevancia do ponto de vista 

http://universidade.caixa.gov.br/
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institucional e, sobretudo, no que diz respeito a sustentabilidade da organizacao frente as 

exigencias mercadologicas. 

Em sintese, a ateneao destinada ao Capital Intelectual, com enfase ao componente HUMANO 

denota a eonstrucao de uma estrutura que contempla acoes desenvolvidas especialmente para 

este fim, baseando-se na criacao e compartilhamento do conhecimento em todos os niveis da 

empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.2 Banco do Brasil 

De acordo com o sitio corporativo do Banco do Brasil, seus profissionais sao sujeitos ativos em 

acoes que geram o seu proprio crescimento e o desenvolvimento organizacional. 

A instituigao caracteriza seus empregados como sendo pessoas detentoras de capacidade 

intelectual, conhecimentos e valores os quais denotam o carater unico a empresa. 

Nesse sentido, o Banco do Brasil declara desenvolver, por intermedio de sua Universidade 

Corporativa, agoes educacionais voltadas para a reflexao crftica sobre o ser humano, o Banco e 

a sociedade, de modo que a realizagao destas agoes tern origem no conhecimento e respeito 

as reais condigoes do funcionario na empresas. 4 

Tais agoes desenvolvidas pelo banco, baseiam-se em proposigdes que legitimam a sua 

realizagao, dentre as quais pode-se mencionar: 

- Desenvolvimento de agoes alinhadas ao direcionamento estrategico da organizagao; 

- Reconhecimento de que o trabalho e gerador de riquezas, desenvolvimento social, qualidade 

de vida, ademais representa uma forma de exercicio da cidadania; 

- Desenvolvimento de competencias essenciais para a organizagao por meio de processos 

dinamicos e desafiadores; 

- Realizagao de processos continuos de educagao. 

4.(http://universidade.caixa.gov.br/publico/quem_somos). Acesso em: 14.05.2008. 

http://universidade.caixa.gov.br/publico/quem_somos


96 

Segundo a Universidade Corporativa do Banco do Brasil (2008) o principal objetivo que justifies 

a sua criagao e: 

Desenvolver a excelencia humana e profissional de seus publicos, por meio da 
criagao de valor em agoes educacionais, contribuindo para a melhoria do 
desempenho organizacional e para o fortalecimento da imagem institucional do 
Banco do Brasil. 

E importante mencionar tambem que o modelo de aprendizagem desenvolvido pela 

Universidade Corporativa do Banco do Brasil propoe-se a criar as condigoes essenciais de 

aprendizagens para profissionais do seculo XXI, conforme preve a UNESCO, quais sejam: 

•Aprender a Conhecer: propoe a combinagao da cultura geral com a necessidade de 

aprofundamento em uma area especifica; 

• Aprender a Fazer: desenvolvimento da capacidade de enfrentar desafios; 

•Aprender a Conviver: realizagao de pianos inerentes a gestao de modo inteligente de 

eonflitos; 

• Aprender a Ser: produzir a capacidade autonoma de julgar e fortalecer a responsabilidade 

pelo autodesenvolvimento pessoal, profissional e social. 

Dessa forma, cumpre enquanto urn dos objetivos deste trabalho dar conhecimento as principals 

agoes educacionais exereidas pelo Banco do Brasil para o desenvolvimento do Capital 

Humano: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 12 - Principals agoes educacionais exereidas pelo Banco do Brasil para o desenvolvimento do 
Capital Humano. 

• Ciclo de palestras voltadas para a atualizagao de ocupantes de cargos tecnicos e gerenciais; 

• Cursos internos, presenciais, auto-instrucionais e em servigo; 

• Programa de Formagao e Aperfeigoamento em Nivel Superior; 

• Programa de Desenvolvimento em Idiomas Estrangeiros; 

• Programa BB MBA destinado ao desenvolvimento da excelencia tecnico gerencial. 

Fonte: Universidade Corporativa do Banco do Brasil. Disponivel em: http://www44.bb.com.br/appbb/ 
portal/bb/unv/edu/index.jsp 

http://www44.bb.com.br/appbb/
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O Programa de Formagao e Aperfeicoamento em Nfvel Superior contempla a pratica de agoes 

como: bolsas de estudo, bolsas de pos-graduagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA latu senso (em nivel de especializagao), 

bolsas de pos-graduagao stricto senso (em nivel de mestrado e doutorado). 

E interessante tambem acrescentar que o Banco do Brasil desenvolve agoes destinadas 

inclusive a outras comunidades de aprendizagem a exemplo de clientes, parceiros e 

fornecedores. E com isso, so vem a enaltecer a gestao praticada para agregar valor aos seus 

negocios e valorizar o desenvolvimento do seu Capital Intelectual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.3 Bradesco 

Ao contrario das demais instituigoes financeiras foco desta pesquisa, o Bradesco e unico banco 

que ainda nao possui sua Universidade Corporativa, no entanto, percebe-se que esse fator nao 

o impede de realizar agoes que visem a contribuir para o desenvolvimento do Capital Humano. 

E oportuno comentar que o Bradesco e uma instituigao financeira relativamente nova se 

comparada a instituigoes como CAIXA e Banco do Brasil que tern urn seculo e meio e cerca de 

dois seculos de existencia, respectivamente. 

Nesse sentido, de acordo com Relatorio Anual do Bradesco (2006, p. 78-79) todo o 

planejamento estrategico estabelecido por aquela instituigao bancaria leva em consideragao 

uma politica de recursos humanos baseadas na veemencia e ativismo, que busca conduzir o 

desenvolvimento profissional. 

Entre as premissas do gerenciamento do Capital Humano no Bradesco, consta, o 

desenvolvimento de treinamentos que objetivam capacitar seus funcionarios. 

Neste ambiente, em que se verifica a politica de gerenciamento de 79.306 empregados, 

percebe-se o exercicio das seguintes agoes: 
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Quadro 13 - Principals agoes educacionais praticadas pelo Bradesco para o desenvolvimento do Capital 
Humano, 

* Oferta de cursos destinados as areas operacionais, tecnicas e comportamentais; 

* Desenvolvimento de estudos relacionados a temas mercadologicos, economicos; 

* Disponibilizaeao de instrutores especializados; 

* Treinamentos a distancia viazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA internet e intranet; 

* Desenvolvimento de programas gerenciais atraves de ofertas de cursos de especializagao em areas 
especfficas como economia, administragao e direito, em nfvel de pos-graduagao. 

Fonte: Relatorio Anual Bradesco (2006, p. 79-80). 

Diante dos resultados expostos neste topico, verifica-se que inexiste no Bradesco a enfase ao 

desenvolvimento da Educagao Corporativa gerida de modo universal e ordenada, cujas agoes 

sejam sistemicas. Ainda nao se criou naquela instituigao bancaria uma infra-estrutura que vise 

administrar o conhecimento. 

O que se percebe e que existem agoes destinadas ao desenvolvimento do Capital Humano, 

mas ainda sem o desenvolvimento de uma cultura organizacional que contemple o 

desenvolvimento em todos os niveis da empresa, especialmente no que se refere aos 

incentivos concedidos ao aumento do nivel de graduagao de seus trabalhadores, estando 

restrito apenas aos niveis gerenciais. 

4.3 RELACAO ENTRE OS VALORES INVESTIDOS EM ACOES DE EDUCACAO E 

CAPACITACAO DOS TRABALHADORES E O RESULTADO LIQUIDO DAS INSTITUICOES 

FINANCEIRAS 

Ante as experiencias suscitadas pela sociedade do conhecimento, percebe-se notadamente 

que as empresas buscam explorar condigoes favoraveis para o desenvolvimento de seu 

conhecimento, representadas pelo Capital Intelectual. 

Gongalves et al (2008, p. 1) revelam que os recursos inerentes ao Capital Intelectual sao 

utilizados pelo principal ativo de uma organizagao, as pessoas e seu intelecto, pois somente 

elas poderao gerar o conhecimento, derivado das informagoes. 
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Esses autores defendem, inclusive, que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA definicao de uma estrategia empresarial que esteja 

associada aos investimentos em Capital Humano deixou de ser uma opcao para se tomar uma 

necessidade. 

Sabe-se igualmente que, pelo fato do Capital Humano ser urn dos componentes do Capital 

Intelectual, a sua gestao esta intimamente relacionada ao retomo economico que podera 

proporcionar a empresa, seja em medios ou longos prazos. 

Neste sentido, esta pesquisa buscou associar a relagao entre investimentos realizados versus 

lucro Ifquido obtido pelas empresas em estudo. 

A tabela exposta a seguir, evidencia os investimentos realizados por cada empresa objeto desta 

pesquisa e seu efeito nos resultados financeiras llquidos. 

Tabela 2: Relagao entre os investimentos em educagio e capacitagao profissional dos trabalhadores e o 
Resultado Lfquido das Instituigoes Financeiras. (Valores expressos em milhoes de R$). 

Bancos: CAIXA Banco c o Brasil Bradesco 

Perfodos: 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Investimentos 
em educagao 
e capacitagao 
profissional 38.292 50.747 103.259 62.726 52.306 57.872 
Resultado 
Lfquido 2.073.016 2.386.190 4.153.602 6.043.777 5.014.074 5.054.040 
Investimentos 
em educagao 
e capacitagao 
profissional/ 
RL 1,85% 2,13% 2,49% 1,04% 1,04% 1,15% 

Fonte: Internet: Demonstragoes de Resultados e Balangos Sociais dos exercicios 2005 e 2006. 

Observando esta tabela, percebe-se que em 2005 a Caixa investiu aproximadamente 1,85% do 

Lucro Liquido em agoes educacionais e de capacitagao profissional, ja em 2006 este percentual 

atingiu 2,13, representado assim urn crescimento nos investimentos de desenvolvimento do 

Capital Humano. 

No Banco do Brasil, verifica-se uma queda de 58% nesta mesma variavel, partindo de 2,49% 

em 2005 para 1,04% em 2006. Neste sentido, fica evidenciada uma redugao do percentual do 

Lucro Liquido investido em agoes de valorizagao do Capital Humano, 
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No Bradesco houve um pequeno aumento nos percentuais do Lucro Lfquido investido em acoes 

educacionais e de capacitacao profissional, de 2005 para 2006, partindo de 1,04% chegando 

1,15%. 

O grafico a seguir expressa a variagao do aspecto financeiro das acoes praticadas para a 

educagao e capacitagao profissional dos trabalhadores, em relagao ao Lucro Liquido obtido nos 

exercicios sociais estudados nas tres instituicoes financeiras analisadas. 

3,00% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 , 5 0 % 
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Grafico 2: Relacao entre os investimentos em educagao e desenvolvimento profissional dos 

trabalhadores e o Resultado Liquido da Caixa, Banco do Brasil e Bradesco. 
Fonte: Balancos Sociais e Demonstracoes do Resultado dos Exercicios 2005 e 2006. 

Pela exposigio, e possivel observar que as grandezas investidas nas agoes de educagao e 

capacitagao profissional podem ser consideradas pequenas em relagao ao Lucro Liquido obtido 

em cada empresa analisada. 

No entanto, e preciso perceber que estes investimentos tendem a requerer uma gestao eficaz 

que resulte em ganhos desejados. Nio sendo interessante, igualmente, que as empresas 

visualizem unicamente ganhos financeiros, mas, sobretudo, a retengao e o fortalecimento do 

conhecimento para seus funcionarios. 

Nao se pode deixar de mencionar que a gestao do Capital Intelectual, compreendida aqui, na 

efetiva gestao dos Ativos Humanos, a qual dentre outras premissas tern a conscientizagao dos 

trabalhadores para com a missao da empresa, possivelmente trara resultados satisfatorios as 

agoes empreendidas, quer sejam a medios ou longos prazos. 
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Grafico 3 - Comparacao entre os valores investidos em educagao e desenvolvimento profissional dos 

trabalhadores e o Resultado Liquido da Banco do Brasil. 
Fonte: internet: Demonstracao de Resultados e Balangos Sociais dos Exercicios 2005 e 2006 do Banco 

do Brasil. 

E importante observar tambem que no exercicio de 2006 os investimentos realizados pelo 

Banco do Brasil no desenvolvimento de agoes que afetam as capacidades e competencias de 

seus funcionarios expressaram urn decrescimo em torno de 39% em relagao ao ano anterior, 

todavia, a instituigao obteve, no mesmo periodo, urn crescimento expressivo no seu lucro 

liquido, em torno dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 45%. 

Chiavenato (2004, p. 419), considera o Capital Humano como de extrema relevincia para as 

empresas por constituir urn gerador de riquezas, contribuindo para concretizagao dos objetivos 

pretendidos por meio do conhecimento e da competencia. 

Portanto, o Capital Humano representa para as organizagoes urn elemento tatico com 

capacidade de criar valor para os organismos sociais, o que podera contribuir para o 

desempenho dessas empresas. 

Comparativamente, observa-se pelo grafico a seguir, a situagio do Bradesco em relagao aos 

recursos investidos para o desenvolvimento do Capital Intelectual, no que diz respeito ao 

indicador Capital Humano, em agoes de educacao e capacitagao profissional de seus 

trabalhadores em relagao ao Lucro Liquido obtido em cada periodo pesquisado. 
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Grafico 4 - Comparacao entre os valores investidos em educagao e desenvolvimento dos trabalhadores 
e o Resultado Liquido da Bradesco. 

Fonte: Internet: Demonstragao dos Resultados e Balangos Sociais do Bradesco, exercicios de 2005 e 
2006. 

A pesquisa realizada revela que entre as instituigSes financeiras estudadas, no que concerne 

aos valores relativos, o Bradesco representa a segunda posigao em relagao ao montante de 

investimentos financeiras efetuados para o desenvolvimento do Capital Humano, sendo 

igualmente a segunda empresa a apresentar crescimento em tais seus investimentos em 

termos de percentuais. 

Diante dos resultados obtidos em cada exercicio, e possfvel concluir que o crescimento dos 

investimentos realizados em agoes educacionais e de capacitacao profissional em 2006 

representou o percentual de 11%, ja o Lucro Liquido daquela instituigao obteve crescimento de 

apenas 0,79%. 

4.4 VALORES INVESTIDOS NO DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO POR 

TRABALHADOR 

Contemplando o Balango Social como urn dos demonstratives contabeis capazes de analisar 

indicadores internos e extemos das empresas, que funciona conforme julga Kroetz (2000, p. 68) 
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como uma ferramenta gerencial baseada em informagoes qualitativas e quantitativas sobre a 

relagao das entidades com suas partes interessadas, tornou-se sensato utiliza-lo como uma das 

variaveis desta pesquisa para analise de topieos como o valor investido pelas instituigSes 

financeiras brasileiras no desenvolvimento do Capital Humano por trabalhador. 

Independentemente da abordagem que se possa dar a este assunto, ha uma consideragao 

consistente sobre a necessidade de cada organizagao desenvolver uma cultura que valorize a 

realizagao de investimentos capaz de contemplar cada trabalhador, sejam estes de niveis 

gerenciais ou tecnicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 3 - Valores investidos no desenvolvimento do Capital Humano das Instituigoes Financeiras por 

Bancos: CAIXA Banco do Brasil Bradesco 

Periodos: 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Numero de Trabalhadores 68.257 72.252 83.751 82.672 73.881 79.306 
Total Investido em 
educagao e Capacitagao 
Profissional 

38.292 50.747 103.259 62.726 52.306 57,872 

Total Investido em 
educagao e Capacitagao 
Profissional por 
Trabalhador 

0,56 0,70 1,23 0,76 0,71 0,73 

Fonte: Internet: Balangos Sociais exercicios de 2005 e 2006. 

A tabela 3 evidencia que o Banco do Brasil representa a instituigao bancaria que mais investiu 

em agoes para desenvolvimento e capacitagao de seu pessoal nos dois exercicios estudados, 

por trabalhador, apesar de ter diminuido sua parcela investida em 2006, ja os outros dois 

bancos aumentaram seus valores investidos. 

Torna-se pertinente abordar que embora estes numeros reflitam o montante investido por 

trabalhador, surge o questionamento de que estes valores investidos sejam efetivamente 

suficientes para viabilizar em termos de qualidade, prego e tempestividade a qualidade 

requerida pelos clientes das Instituigoes Financeiras Brasileiras aos seus clientes. 

As instituigoes precisam focar esses investimentos em conhecimentos que sejam 

indispensaveis para suas atividades, como iniciativas de renovagao de suas praticas e 

implantagao de metodos que ajudem a desenvolver competencias requeridas pelo mercado. 

Por fim, nao se pode deixar de comentar neste topico, as constantes exigencias inerentes aos 

trabalhadores das instituigoes bancarias, considerando-se os fatores de riscos, sejam estes 
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operacionais ou nao, a que estes profissionais estao expostos, bem como o consideravel 

crescimento das metas anuais dos bancos, requerendo dessa forma, urn nivel de conhecimento 

profundo sobre o desenvolvimento de suas atividades. 

4.5 RESULTADO LIQUIDO POR TRABALHADOR 

E habitual quando se discute sobre os resultados das empresas a consequents associacao ao 

fator lucro. Nas palavras de Mayo (2003, p. 21) evidencia-se essa realidade, ao afirmar que se 

voce perguntar como o valor do acionista e levado a crescer, as pessoas naturalmente 

responderao "focando-se na lucratividade". 

Pelo fato do lucro estar intimamente ligado aos resultados das empresas, e possfvel inferir que 

sua relevancia evidencia-se, inclusive, por demonstrar ou nao o exito das agoes empreendidas 

pelos gestores organizacionais. 

Assim, para o sucesso na obtencao dos resultados esperados, as empresas nao mais se detem 

unicamente aos ativos fisicos e tangiveis, mas de igual modo empreendem seus esforcos na 

capacitagao de seu Capital Humano. 

Sob essa egide, torna-se notorio que o Capital Humano, e em grande parte, o maior 

responsavel pelos resultados obtidos pelas organizagSes, especialmente pela compreensao 

indispensavel de que, diferentemente do capital estrutural e do capital financeiro, o capital 

humano tern uma caracteristica que o enaltece, o fato de ser representado pelo ser humano. 

Assim, e preciso salientar que este tipo de capital revela sua notoriedade justamente pelo fato 

de seu ingrediente fundamental, o ser humano, ser dotado de inteligencia e em cuja 

peculiaridade estao as capacidades de pensar, julgar, desenvolver estrategias baseadas no 

conhecimento e capacidades adquiridas ao longo do tempo em favor da sociedade. 

Em vista disso, a tabela exibida abaixo, expressa o impacto economico gerado pelas agoes 

para desenvolvimento do Capital Humano por cada trabalhador. 
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Tabela 4 - Resultado Lfquido por Trabalhador, (expressos em milhoes R$). 

Bancos: CAIXA B B Bradesco 
Periodos: 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Numero de 
Trabalhadores 68.257 72.252 83.751 82.672 73.881 79.306 

Resultado Liquido 2.073.016 2.386.190 4.053.602 6.043.777 5.014.074 5.054.040 
Lucro Liquido por 
Trabalhador 30,37 33,03 49,59 73,11 67,87 63,73 

Fonte: Internet: Balances Sociais e Demonstracoes do Resultado dos Exercicios de 2005 e 2006. 

De acordo com as informagoes demonstradas, verifiea-se o retorno financeiro liquido que cada 

trabalhador proporciona as suas respectivas organizagoes, lembrando oportunamente o sentido 

da expressao liquido, ou seja, apos dedugao de todas as despesas de cada instituigao bancaria 

em estudo. 

Dessa forma, observando os dados acerca do resultado liquido gerado por cada trabalhador e 

possivel verificar que, dentre as instituigoes financeiras pesquisadas, o Banco do Brasil, obtem 

o maior retorno liquido por empregado no exercicio de 2006, seguido do Bradesco no ano de 

2006 e por fim da CAIXA, a qual apresentou nos dois exercicios referenciados a obtengao de 

menor lucro Ifquido por empregado. 

A analise efetuada conduz a compreensao de que a gestao do Capital Intelectual de uma 

empresa pressupoe a realizagao de investimentos que levem em consideragao fatores como a 

cultura organizacional, valores, a politica de desenvolvimento de pessoal e os resultados 

alcangados, os quais se amparem na busca intensiva da sustentabilidade e crescimento 

organizacional. 
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O presente estudo verificou o tratamento dispensado ao desenvolvimento do Capital Humano 

no que se refere aos recursos financeiras investidos por tres instituicoes financeiras brasileiras, 

contemplando as principals agoes empreendidas para a educagao e capacitagao profissional de 

seus trabalhadores, bem como verificando o retorno financeiro liquido proporcionado por cada 

trabalhador em relagao aos investimentos efetuados. 

Percebeu-se o emergir da existencia de uma nova sociedade, a qual baseia-se no 

conhecimento como principal recurso de produgao para as organizagoes. 

Conforme ja abordado neste estudo, apesar de a Contabilidade enquanto Ciencia Social 

exercer importaneia fundamental na gestao empresarial, observa-se que ainda ha necessidade 

de visualizar o conhecimento como recurso economico, apreciando meios de evidencia-lo e 

assim orientar as empresas na aquisigao, investimento e desenvolvimento do Capital Humano. 

Adicionalmente, a pesquisa possibilitou verificar que a gestao do Capital Humano dependera do 

desenvolvimento de uma cultura organizacional que valorize sua estrutura humana, capaz de 

conceder suas experiencias, conhecimentos, criatividade, capacidade de relacionamentos para 

adicionar valor as organizagoes. 

Tudo isso revelou sentido inequivoco no reconhecimento das pessoas como urn dos ativos mais 

imprescind(veis a sustentabilidade das empresas. Assim, tornou-se cabivel a comprovagao das 

visoes de autores como: Antunes 2007, Mayo 2003, Stweart, 1998, de que e possivel identificar 

como indispensavel a concepgao de que o conhecimento dos trabalhadores precisa estar 

intimamente alinhados aos objetivos e metas da empresa para ser capaz de gerar resultados. 

Dessa forma, este estudo verificou o tratamento dispensado pelas instituigoes financeiras 

brasileiras pesquisadas, escolhidas por conveniencia, a urn dos componentes do Capital 

Intelectual, o Capital Humano, por representar uma das maiores riquezas de uma empresa, ja 

que dele depende a criagao, desenvolvimento e continuidade das estrategias que visem o 

funcionamento e fortalecimento das organizagoes. 
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Para isso, o presente trabalho utilizou o Balanco Social, especialmente no que concerne aos 

indicadores sociais internos e do corpo funcional das empresas pesquisadas. 

Assim, o estudo revelou que nos dois exercicios sociais pesquisados, a Instituigao Financeira 

que mais investiu, em termos de valores absolutos, para o desenvolvimento e capacitacao de 

seus trabalhadores foi o Banco do Brasil, em pouco mais de R$ 103 milhoes em 2006 e R$ 62 

milhoes em 2005. Figurando como o segundo maior investidor o Banco Bradesco, com 

investimentos na ordem de R$ 57 milhoes em 2006 e R$ 52 milhoes em 2005, revelando ainda 

que dos tres bancos pesquisados, a CAIXA apresentou o menor investimento nos dois anos, 

sendo R$ 38 milhoes em 2005 e R$ 50,7 milh5es em 2006. 

Outros aspectos que a pesquisa elucidou, foram as agoes praticadas pelas Instituigoes 

Financeiras para o desenvolvimento das pessoas que compoem suas equipes de trabalho, 

demonstrando tambem que o banco que mais investe em bolsas de estudos presenciais e a 

distancia e o Banco do Brasil, destinando mais 6,8 mil bolsas de estudos em 2006 para estudo 

de seus funcionarios. Sobre este assunto, a CAIXA e segunda colocada, com a doagao de 1,2 

mil bolsas de estudos. Ja no Bradesco nao ha incentivo a graduagao e pos-graduagao em nivel 

tecnico, havendo urn programa que oferta cursos de especializagao somente em nivel gerencial 

sendo desenvolvido em areas especificas do conhecimento, tais como: administragao, 

economia e direito. 

A pesquisa revelou ainda, que o percentual de trabalhadores contemplados com tais agoes 

expressa pequena representatividade do quadro funcional de cada banco estudado. O que 

pode demonstrar que ainda ha muito para serfeito por partes destas Instituigoes Bancarias para 

educagao e capacitagao dos seus trabalhadores, evidenciando, neste sentido, a necessidade 

de aumento nos investimentos efetuados para este fim. 

Observa-se, igualmente como resultado desta pesquisa, que utilizou-se tambem dos Relatorios 

Anuais de cada empresa pesquisada, que em sendo o Capital Humano urn dos componentes 

do Capital Intelectual, seus investimentos sao realizados de forma intencional, focando-se na 

otimizagao das rotinas e maximizagao dos resultados. 

Considerando-se que todo investimento realizado pelas empresas pressupoe a geragao de 

resultados a medio e longo prazo, convem mencionar a grande discrepancia existente entre o 

volume de recursos financeiros investidos em agoes de capacitagao e educagao profissional em 

relagao ao lucro, o qual mostrou-se bastante alto em todas as instituigoes financeiras. 
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Como consequencia da pro-atividade do Capital Humano, foi verificado que apesar da queda 

expressiva no valor dos investimentos de urn ano para outro no Banco do Brasil, houve urn 

aumento nos lucros o que pode corroborar a ideia de que este ativo intangivel e direcionado 

para o futuro, e com isso e possivel colher frutos do que foi ceifado anteriormente. 

Parte significativa do Capital Humano tornou-se evidente diante do retorno financeiro liquido 

auferido por cada trabalhador das instituigoes financeiras analisadas. Alem disso, a contribuicao 

de cada trabalhador para o exito dos resultados obtidos so vem destacar a proeminencia do 

Capital Humano como urn dos elementos propulsores dos resultados positivos para as 

empresas. 

Como sugestao para futuras pesquisas neste tema, poder-se-ia analisar os aspectos 

qualitativos gerados por tais investimentos, sejam as mudancas comportamentais, o 

amadurecimento da equipe nos processos decisorios, com enfase para os valores e metas 

pessoais e organizacionais; bem como a analise das Universidades Corporativas e seus custos-

beneficios, observando-se quais as vantagens e desvantagens para as empresas em arcar com 

os custos de capacitagao do Capital Humano ou moldar-se ao perfil corporativo ou propiciar 

bolsas de estudo para capacitagao externa. 
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ANEXO - A 

Balance Social - Exercicios 2005 e 2006 

Empresa - Caixa Economica Federal 

BALANCO SOCIAL ANUAL 2006 



6 Inrcrrnac&ej relevances quanlo aoeaercicio 

da tidadaniaempresarial 
20O6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:oo3 

Qti 
Emp 
Os padroas da seguranca e 

foramdef 

Apartidpa 

Na setepSa dos tomflcedores, at mesmos pad 

• de responsaotidaoe sooal • ambienr.il 
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Quanlo a 

de IratJUio 

• 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t<)t0tiQS0S 
Brrtpregados 

llsSo 

— 
? Ouir j i in iwmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ' .b^ 

111 D numero do aciderrios do trabalho no arc do 20O5*s1ava mcornto B to corrgdo - de BO para I SBD I2| Dc dados do Proton to t3o constdoradot am 

tree unidades 4a FeKrs;ao 5P, ME a DF |3| OesdB fJT* de 2D04, vem t a n * desonvotodo o pro|Blo « courta selettta, inssrido no «s:op: da p: slao da 

rasiduas aeradas petac operacoes da CAKA. A prttteira etapa do projelo procsdeu ao dagnoslico sobre a oeracSo d« residues nos edifitjos Malm I • II. 

io tayarrtamertlo da normas e tats sabre iratanwrte a desftinacbo da residuos, assm a>mo a idertrKacao das meihores pratias do merado. A sogunda 

etapa vern irataUiando ru etpedflcapao dot materials a padrtMs necesunos a reaLacSo da cokata setsttta, -ttsewrfor.}:. re-anas e crttenot a ceram 

dispoetos em norrrtalwo. ostruturando acoec do endomartolinq • deIraramento. i.il A campanha Concumo Racional daAgua*. lanparfa em 22.'U*2Db6. 

tern como meta o alcanceeta media de consumedei3 Irtros de agua por usuano/da DfcjelwatambemBstinuLarriahtocdB uso racional, dwuujar dados 

da consurw a mBlhores pralcas, a tea, io dsseminar corcefcos e irrtormacoes sobre desarwoMinento suslerrtavfll e responsabbdade soccambientaL 
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A N E X O - B 

Balanco Social - Exercicio 2005 
Empresa - Banco do Brasil S/A 

1 . B a s e d e C a l c u l o 

R e c e i t a i q u i d a ( R L ) 

2 0 0 5 v a l o r ( m i l r e a i s ) 

5 6 . 1 3 1 . 1 6 7 

R e s u l t a d o o p e - a c i o n a l ( R O ) 4 . 1 5 3 . 6 0 2 

- o l h a c e p a g a m e n t o B o r t a ( F P B ) 6 . 9 6 5 . E 1 7 

2 . I d i c a d o r e s S o c i a i s I n t e r n o s V a l o r ( m i l ) % S o b r e F P B % S o b r e R L 

A i m e n t a c S o £ 7 4 . 6 4 1 8 . 2 3 % 1 . 0 2 % 

E n c a r g o s s o c a i s c o m p u l s c r i o s • . 5 2 8 8 3 4 2 1 . 8 9 % 2 , 7 2 % 

P r e v i d e n c i a p n v a d a £ 2 8 . c o 3 7 . 5 7 % 0 . 9 4 % 

S a u d e 3 7 9 . 1 7 2 5 . 4 3 % 0 , ( 3 8 % 

S e q u r a n c a e m e d c i n a n o t r a b a l h o 9 . 2 1 2 0 . 1 3 % 0 , C 2 % 

E d u c a c a o 0 0 . 0 0 % 0 , C C % 

C J : U T I 0 0 . 0 0 % zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo,cc% 

O a p a o t a c a o e c e s e n v o l v i m e r t o p r o ' i s s i o n a l 1 0 3 . 2 5 9 I 4 9 % 0 , 1 8 % 

C ' e c h e s o u a u x t l i o - c r e c h e 3 4 . 5 6 6 0 . 5 0 % 0 . 0 6 % 

3 3 ' t i c poi;;. ' j n : ; i . i c r c s O J r e s j t a d o s E S C . 9 9 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT 6 3 % 0 . 9 5 % 

O u t - C 5 0 . 0 0 % o,cc% 

T o t a l - I n d i c a d o r e s s o c i a i s i n t e r n o s 3 . 6 8 9 . 4 9 9 5 2 . 8 2 % 6 . 5 7 % 

3 . I n d i c a d o r e s S o c i a i s E x t e r n o s V a l o r ( m i l ) % S o b r e R O % S o b r e R L 

E d u c a c d o 2 6 . 5 9 5 0 . 6 4 % 0 . 0 5 % 

O u t u r a 4 4 . 4 6 5 1 . 0 7 % 0 , 0 8 % 

S a u d e e S a n e a m e n t o 0 0 . 0 0 % o.cc% 

E s p o r t e 4 3 . 6 0 0 1 . 0 5 % 0 , 0 8 % 

C o m b a t e a f o m e e s e g u ' a n c a a i m e n t a r 1 4 3 . 3 4 5 3 . 4 5 % 0 , 2 8 % 

C L i t ' O S 0 0 . 0 0 % O . C C % 

T o t a l d a s c o n t r i b u i g o e s p a r o a s o c i e c l a d e 2 5 8 . 2 0 5 6 , 2 2 % 0 . 4 6 % 

T r i b u t o s ( ' e x c l u i o o s e n c a r q o s s o c i a i s : 4 . 2 7 ^ 3 0 - 1 0 2 Ei • % 7 . 6 1 % 

T o t a l - I n d i c a d o r e s s o c i a i s e x t e r n o s 4 . 5 3 2 . 5 0 6 1 0 9 , 1 2 % 8 . 0 7 % 

V a l o r % S o b r e R O % S o b r e R L 

I n v e s t i m e n t o s r e l a c i o n a d o s c o m a p r o d u g a o •' 

o p e r a c a o c a e m p r e s a 
0 0 . 0 0 % 0 , 0 0 % 

I n v e s t i m e n t o s e m p r o g r a m a s e / o u p r o j e t o s 

e x t e r n o s 
0 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 

T o t a l d e i n v e s t i m e n t o s e m m e i o a m b i e n t e 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 

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

p a r a m i n i m i z a r r e s i d u o s , o c o n s u m o e m g e r a l 

n a p r o d u c a o / o p e r a c a o e a u m e n t a r a e f i c a c i a 

r a u t i l i z a c d o d e r e c u r s o s n a t u r a s , a e m p ' e s a : 

( ) n a o p o s s u ! m e t a s ( ) c u m p r e 5 1 % a 7 5 % © 

( ) c u m p r e 0 a 5 0 % ( x ) c u m p r e 7 6 % a 1 0 0 % 

D. i n d i c a d o r e s d o c o r p o t u n c i o n a l 

8 3 . 7 5 1 

N ° d e a d m 3 s 6 e s d u r a n t e o p e r i o d o 7 . 8 3 5 

N ° d e e m p ' e g a d o s ( a s ) t e r c e r z a d o s ( a s ; 4 3 3 

N ° d e e s t a g i a n o s ( a s ; 1 0 . 3 6 3 

N ° d e e m p ' e g a d o s ( a s ) acima d e 4 £ a n o s 2 4 . 5 9 0 

N ° d e n u h e r e s c u e t r a b a l h a m n a e m p r e s a 2 9 . 6 0 7 

% d e c a r g c s d e c h e f i a o c u p a d o s p o r m u h e r e s 2 6 , 5 4 % 

\ ° d e n e g r o s ( a s ) q u e t r a b a l h a m n a e m p r e s a 1 - . 3 7 7 

% d e c a r g o s d e c h e f i a o c u p a c o s p o r n e g r o s 

( a s | 
1 5 , 7 0 % 

N ° d e p o r t a d o - e s d e d e f c e r e a o u 

r e c e s s i d a d e s e s p e c i a i s 
1 . 4 3 7 



118 

6. I n f o r m a c o e s r e l e v a n t e s q u a n t o a o 

e x e r c i c i o d a c i d a d a n i a e m p r e s a r i a l 
2 0 0 5 

R e l a c a o entre a maior e a menor ^emuneracao 

n a e m p r e s a : 18.80 

Numero tota cle a c den tes de trabalho: (1) 

O s projetos soc ia is e a m b e r t a ? 

desenvo lv idos pela e m p r e s a foram definidos 

por: 

( ) d i recao 
(x) d i recao e 

g e r e n c i a s 

( ) todos ( a s ) 

e m p r e g a d o s 

(as ) 

O s padrGes de s e g u r a n c a e salubr idade no 

ambiente de trabalho foram definidos por: 

(x) d i recao e 

g e r e n c i a s 

: ;. tocos (as) 

e m p r e g a d o s 

( a s ) 

fx') todos (as ) 

- C i p a 

C u a n t o a l iberdade s indical .ao direito de 

r e g o c a c a o colet v a e a r e p r e s e r t a c a o r te rna 

d o s (as ) t r a b a l h a d c e ? ;'a?.) a e m p r e s a : 

( ) r a o s e 

envo ve 

i ; s e g u e a s 

r o r m a s da G I T 

(x) incentiva e 

s e g u e a O I T 

A previdencia privada contempla: ( ) d r e c a o 
i ) d i recao e 

g e r e n o a s 

;x) tocoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA :3s. i 

e m p r e g a d o s 

: a : i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t K pa"1 icpacao nos lucros ou r e s U t a d o s 

contempla: 
(x) d i recao 

( ) diregao e 

g e r e n c i a s 

(x) todos (as ) 

e m p r e g a d o s 

(as) 

N a s e l e c a o d o s fornecedores , o s m e s m o s 

p a c r o e s et icos s de responsabi i idade s o c i a s 

ambiental acor.ados pe a e m p r e s a : 

( ) nao s a o 

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

(x; s a o 

s u g e n d o s 

( ) s a o 

exig idos 

C u a n t o a part ic ipacao de e m p r e g a d o s (as ) e m 

programas de trabalho voiuntSrio, a e m p r e s a : 

( ) nao s e 

envo ve 
( ) apo ia 

(x; organiza e 

incentiva 

Numero total de r e c l a m c o e s e crfticas de 

c o n s u m i d o r e s (as ) : (2) 

Na e m p r e s a No P ' o c o n 
2 2 0 3 

Na j i .st ica :3'i 

13*07 

% de ^ e c l a m a c S e s e crit icas s o u c o n a d a s : (2) 
N a e m p r e . (4) 

100 % 

No P^ocon 

100 % 

Na j u s t c a (3) 

2 2 % 

V a l o r a d i c i o n a d o total a d is t r ibuir ( e m mil 

R S ) 
E m 2 0 0 5 : 16.434.489 

D stribuicao do V a or A c i c i c n a d c ; D V A : 
3 1 , 4 2 % governo 43.31 % c o l a b o r a c o r e s ( a s ) 

9 ,12 % acionista 0 % t e r c e i r o s 1 6 , 1 5 % retido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J. Outras Informacoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(I) Nessa informacao, estao incluidos os afastamentos relacionados a Doencas do Trabalho. 2.0 Banco do Brasil 
nao estabelece metas limitadoras para acolhimento de redamacQes e criticas, sendo repetidos, como metas para 
2006; os numeros obtidos em 2005.3. Dados de processos em juizados especiais. 4.88% das ocorrencias foram 
solucionadas no prazo de 72 horas. A meta para 2006 e responder 90% em 72 horas. 
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A N E X O - C 

Balance- Social - Exercicio 2006 

Empresa - Banco do Brasil S/A 

1 - B a s e d e C a l c u k ) 2 0 0 6 V a l o r ( M l r e a r s ) 

Rece ta l i q . da iRL;. 8 : . 0 1 4 3 D " 

R e s i : a c 3 3 p e ' a c sra ; R O ' e .042.7-7 
r :l - a •: e 3 a c a ~ . e n : c 3rt:a i ~ F E • 7 . 0 2 4 . 2 3 c 

2 - I n d i c a d o r e s S o c i a i s I n t e r n o s V a l o r ( m i l ) % s o b r e F P B % s o b r e R L 

A. m e m a c a o eoe 9 9 0 S 6 4 = * 0 . 9 9 - % 

Ehcargos scciais oompclscVios 1 . 5 5 3 9 0 2 2 2 . 0 8 * 2 . 5 4 * 

F'eviceicia prvada: 1: 4 0 0 . 8 8 2 6 5 6 % 0 . 7 6 % 

4 0 2 1 6 9 6 7 3 = * 2 6 6 % 

•2 egc * a n c a * s a . i d e ro :ra :-alro 2 6 9 3 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: 2-.--.X 3 C 4 % 

Edu-:a:a3 3 3 3 0 = * 3 C 0 % zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C L i.ra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: 3 3 0 % 3 C 0 % 

Ca : a o " a ;a 3 e >: esenvc vinie~to p-of =sic -al 3 2 7 2 6 3 8 9 % 0 , 1 0 % 

Cre-:-es c a.i<i >3'eche 3 6 9 3 7 3 s a w 3 C 6 % 

F a r t i sacac ros ii•:»••:<= : c r e s i * a : l : s 7 7 3 D B S ' 1 . 0 * = * 1 , 2 7 % 

O u k o t 3 2 2 0 = * 3 C 0 % 

T o t a l - I n d i c a d o r e s s o c i a i s i n t e r n o s 3 9 2 2 e:36 5 5 . 8 2 % 6 . 4 3 % 

13 - I n d i c a d o r e s S o c i a i s E x t e r n o s V a l o r (mi l ) % s o b r e R O % s o b r e R L 

= ducacis 2 3 9 0 3 2 3 5 = * 3 . C 3 % 

C t t . ra 31 3 2 - 3 5 2 = * 3 C 5 % 

0 a . i d e e s a - e a - ' e - i t o 2 3 3 0 = * 3 C 0 % 

Eiporta 4 6 eos 3 . 7 5 = * 3 C 7 % 

Cc "hatei."ame * seguraica alimer*ar;2'i 1 . 6 0 2 . 1 8 0 2 9 . 8 2 = * 2 . 9 5 % 

C i t ' o s i r u r c 3 :1a l r *S - : ia e Acalesceme - r l A i 7 £ 0 1 3 . 1 3 = * Q . C - % 

T o t a l d a s c o n t r i b u i c o e s p a r a a s o c i e d a d e ' 9 D 7 £ 0 6 3 1 5 7 = * 3 . 1 3 % 

Tri l : .itas i e - - : l . ic 3S 6 - : y c o = S3C ais 1 3 2 1 1 4 2 2 1 8 6 % 2 . 1 7 * 

T o t a l - I n d i c a d o r e s s o c i a i s e x t e r n o s 3 2 2 9 C 4 7 5 3 . - 3 = * 5 . 2 9 % 

11 - I n d i c a d o r e s A m b i e n t a t s V a l o r (mi l ) % s o b r e R O % s o b r e R L 

i v e s t * - e i t D S re a c snac 3s : C - a orcc .icao-' oserajaa ca emoresa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(3J 0 3 . 0 0 % o.co% 

i /esti"€"*cs e m r - 'ec -a^as e.CL p-oetos e:-:temcs 3 8 3 . 3 0 % 2 C 0 % 

T o t a l d o s i n v e s t i r r . e n t o s e m meio an-.biente 3 6 3 3 0 % 3 C 0 % 

Ciartc ac es-.abe eo-rientc de 'metas anuais' parar'inimizar 

residtos 3 - o n s . i m : e m c e r a r a p-3dL:ao cpe-acac e a t - e i t a r 

a eicacia n a utilizacao c e -ecjrsos - a u r a s a emoresa 

i a : C O S S L retas •>.; ojnp'e de 5 1 a ~z'--. 

; j n p r e de Z 3 : C : > • CL r : r e ce 7€ a 1 0 Z » < 

15 - k i d i c a d o r e s d o C o r p o F u n c i o n a i 2 0 0 6 

N" ce a dmissoes <: Lira nte 0 p er 3do 2 . 5 ^ 3 

r-Pcee-r- 'ecadcs-as terceirzac :s ias; 5 . 9 9 9 

r P c e estac arios.asi y . ' j ^ 7 

N 9 c e e - :--ega dcsias acima de - c a - as 2 4 . 4 5 2 

r - P c e " L l e - e s c . e t r a s a - a m i a emp-esa 2 9 . 6 3 7 

% c e cs-ges ce " e f a ccjpacas : o r - i . i lhe-es 2 3 , 4 2 = * 

N* ce r egros as 1 •: .ie t-aba nam n a emp -esa 16.9 -34 

% ce-:a-gcs c e s-efa oo.ipa«: 3S :o r neg'3s:as: 1 3 , 3 9 = * 

N s ce p srado-esias de defide-s a 3u ie-:essicades esoecia £ \&: " . 4 7 3 

Me~ar sa arc page pe a emoresa >c • 1 . 1 0 3 . 0 3 

Ma o r sa aric page oe a emoresa i 5 ; 2 0 . ~ 7 S . 2 3 

2 a l a - 3 medo :5i 3 . 3 2 ' , 3 - i 

http://20.~7S.23
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6 - Informacoes relevantes quanto ao exercick) da cidadam a 

empresarial 

2007 

^elacac e-nre a naicrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 rre~or remuneracac na enpresa 18,8x 
Numero tcta de acidentes ce trabalho >$) 726 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Os orcjetos sec ais e anbie-tais clese-volvidos ce a emoresa 

*"oram defin dos ocr: 

( ) direcao (x) direcao e 

gerercias 

( ) todos'iasj 

emp'egadosas; 

Os oaci'des cle securanca e ?a ubridade ~e amoie-ne detraoalhc 

'orarn definidos ocr: 

(x) direcao e 

ge-enc as 

: i todosias;. 

eTipregacssias) 

l> IDCCSIC-S -

C pa 

Qv.an:o 3 lioerdade 3 ndiea ac direito de negecacao eolet va e a 

representac&o interna ccs(as) rabalhadoresfas). a enp resa:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \7) 

( }nao se 

etvolve 

( }segue as 

r.ormas da OlT 

(x) incentiva e 

seg j e a OFT 

A prev dercia orivada co-nemp a: 
{ ) direcao ( i d recao e 

cerercias 

(x) todos(as) 

emcecados:as! 

A paiicipa-:ao cos Lores c~ resu tados contemola: 
: i direcao { ) direcao e 

serercias 

{x ) todos(as) 

emp'ecados:3£! 

Na selecao cos fomecedores os mesmos pacroes eticos e de 

responsah lie ace sec al e airb ental acotados pela empresa 

( ) nao sao 

-ois de-ados 

• sac sjger dos < ; sao e*igiccs 

Canto a par cipacao de em p r ec3d o s(as) em programas de 

rabalho voluntaic, a emoresa 
( }nac se 

envolve 

(x) apoia (X) organiza e 

i icertva 

Numero tcta de reclamacoes e criticas de consumicores(as): (8) ra emp resa 

263.852 

no F - o - j -

2.62c 

na Jjsdca -4.130 

c'': de -edamacoes e criticas atendidas ou soluc cnadas ra emp'esa 

100% 

noFrooon 100% r a J j s : k a 

•:.c- : .x 

Valor ad cionaco total a distribJr (em ml RS): Em 2007: 18.779.173 

j i s r i:u cao cc 'va or Ad cionacc i.DVA). 
2 6 - 2 % c eve'no - 2 . : - :c aooraccesias 

' I 77% 5.cioris:as 0 ^ te-ce ros 16,16 % reticc 

[ 1 Oiilras i i i i t i r in .i i .i 11 -s j 

Banco do Brasil S.A - BrasiliaDF - CNPJ: 00.000.000:0001-91 
aara etclarec mertai lasre at nfar'-.acliet dedaradat: li'area O M U M N Tabla*- ( 8 1 ) 3 3 1 3 3 6 3 0 - r@Bb.aembr 

E»u empreta nSo Uilaa mic-de-o&ra Infami: ou trabalho Moravo rSc tem (iv:v merta com proisxicic : J exp arajio te«J« ce enanea C J ada eicjrt* * rat *sU en vk* com 
larrup-cia. Nona empreta Valeriana e retaeha a d versicace i-te-na * e>t*riam*m* At ccmuricaceet ce marketing. incK.irce pJSl cldaoe, pra-'cciSa * patraci-io. siia rnknlntte pelo 
COMA? - Ca-tel-c d* Au:o--*a,.lain*-:a;3a FL= ici:ar.i 

; 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 =-f. i C3-:r EJifAet =atronai» Oo Piano de Beneficial 2. At corHaucoei cc Plana de Beneficial 1 fara" utaeniat em 20C~ em vrtuoe ce ut Sacis ce Reterva Htpec a cerada 
aelo si p * -a-, i apretentaoc oela F -«.-i em 223« 
(2) Em 2C07 nio houve eanttrjcJo de Piano de AeJo Fome Zero. :e->oo er v ita qje ai olrel'bei ds 3iver-c para a a-»a ix al ':-a- etiat* tnicai * apreiemacai sara ai emaretaa 
em Mtembre ce 2C3" e aomta'Jo coma iriciad»ai para 2CDS Sendo anim. e» numeral cc 36 para ette arc re'erem-te ai afiei qje tve-am cortru 3ac* i >>n< cc* ?l»r-« 
•AIMtomwnM eetaselesioai. 
{3| Inveitmenta re =rasrama ce Reauclo do Corsumo a* Aflja. - Fu'agja 

; -i Rectcaa cev da ao resa3ai:-a~en:o.'r«viiio dai ca-cictfet it c*f^er:ia a I.: ca t̂ leajaa v jerte ri: ei;ai:c, apetar da Ea-cc ds Brat: retervar 5?* cat vagal aara c 
:u--,|:r --.tiia ca * . :ara aa'.ot nio oa: m-jti 4«i:c * raa 'cram c attrlcaect i.mt's pa-a o cu-isrmerts ca »j i ajaa 

C» tals'iot rio aareeentam eife-enca Quanta ac jerera. O merer talira pace aelo Baica da Brat . ia-etpa-ce a 33" S5̂ » cczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA laiaria >nin ma em 31.-2.20C7 :RS 3SC.20:. 

;t> Ueita irfarmaelc et:iic ic uleci at â attar-e-rxt relactoradet a Deencat da Traiaaho. 

(7) Segue at norma* da OlT raiiiaaflai pe:a Cangretto Nacian.al e naa-pa-adat a eg ilacia Bran e ra 

;e I C Banco da Bratli nje ef.aBe e:e metat ana t para accfrime-:;c ce 'edamacoet e critaat. tenaa repetaat. coma metat para 2C37. at numeral act sat em 2C24. 
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ANEXO - D 

Balanco Social - Exercicio 2005 

Empresa - Banco Bradesco 

1 - aase d * eatoito 3 0 0 5 - u szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mm 

R*:uhado Opsracknal |R0> 

14.774.323-

7JS52504 

Fo l ia FboamsnlozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EruL3 -TF9l 5.211 SAG 

2 - incJlcadores soc ia ls l i t e m s R $ MH K i o t n f l t K s a f c r e f U . | 

Alinorfcaca:: 455.151 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.5 3.1 
1 

Encanaos sodais compiiscrtos 17,9 

PpsvidStrcia privada 2 7 1 6 6 7 5.3 1,9 

254502 4 9 LI 
C-agurartra < msdir ina no irabalhc- -

Erkcacac 

Culiura -

Capaciiatav. « de:air/cJvin«rit£ prolksicnal 52.306 1.0 0 3 

Cracta: a autflo credit 44.701 o,a 0.2 

Parecipac^bo nos be ros c u ro:uhado: 286L622 5 .4 1,9 

Ouiro: 96L47S 1.4 0.7 

Tc*c»l - I n d i c a d o r e soci-ais intarnos 2426 .91S 45 .6 16 .4 

3 - I n d i c a d o r e s soc ia ls e x t e r n a * R*$fHtt "Ka sobre S O % 5 ©t ire R L I 

E d u o ^ s c 4 2 5 2 0,1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm 

Cuhura 13 .44S 0 .2 0.1 

Saude » saneanento 591 

E:porre 5 — 

C o n b a u A k n i s * :eguranca alimenter 100 

Ouiro: 9.226 0,1 0,1 

Total dsc- contribui-pc-sc- p a r a a 5 o c i a d a d e 27.621 0,4 0,2 

Tributes icxduldo: sr»r2rgc : sodai : } 4.102.704 52.2 27.8 

Total — lndkador«£ soc i-r*J e>+ernos 4.13ft327 S2.S 2S.0 

4 - K i d ! a d o r e s a r a M a i y t i RS ro*§ •Ma s o b r e H O <*. s a t i r e B L 

liwasrirmrrfcos raJacionado^ 
c o n a p r i d u ; 5o%"=>psre;ao da etnpr-ssa 

Inv-ssfirrMrKos <m prog ran a : 

e.' Z4j pre j <»: r-s extarn o: 

Total dos inve^rnar r toe e m rrvaio ambienrte 

Ouan«x> ao *stabel*<irn*nto da motas a n u a b 
para minimizar reslduo:, o conuimo em garal 
na prod uyloVop era c,ao e aumentar a afiedcta 
na uilizat&o d * racureos rvsturais. a •srnpra:ac 

a nao pos:ul meta: a cumpra da SI "i a "5. v. 

O ampra da ov. a EOv. • cimpra da a I ">:•=•-
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5 - Indicadores do corps f uncional 2005 

N* de empregadosias) ao final do pertodo 73.831 

w*-de admissdes durante o pertodo 7.290 

N*-de empreo^dbsias) tercelrizadc»s(as) 7.670 

N* de estagiarbsfasj 628 

N* de empregadosfas) aclma de 45 a ros 5.945 

N*de mulheresque trabalham na empresa 34260 

% de cargos de diefla ocupados por mulheres 41.3 

f-F de negrosias) que trabalham na empresa 6.108 

de cargos de diefla ocupados » r necros(asj 7.2 

N*de portadoresiasi de deftdendaou necessldades espedals 769 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l l j i i i i i n : y ! i i i j ) * j j ( i ^ ^ i i i l ^ M 

ReJacao errtre a malorea menor remuneracao na empresa 20JB 

Numero total de acldentes de trabalho 567 

Os projetos sodab e amblentals desenvotados pela 
empresa foram definidos por: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L3 * 

fr^Manda 
• lodes- as 

«npi«9>d<i>:<jfii zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os padroes de seguranca e salubrtdade no ambient© 
de trabalho foram definidos por: 

• axle :«as 
«nprficjad>:'a:i 

• Ki : i J I -

Clpi 

Quarto a llberdade slndlcal, ao duetto de negoclacao 
coletlva e a represervtacso interna dosCas) 
trabalhadoresilas), a empresa: noma: da Of? 

• hoanihpa a 
sagi* a on 

A previdencia prtvada contempla: 
• direcao •drscJo 

*geranda& 
CD wd(4lJS' 

ampi*g ado:ijfii 

A partldpacao nos lucros ou resuhados contempla: 
• disc. So •dr tcJc 

<;«:•: >n:i>: 
EI WdtttJS-

ampi*gadc>:ia5i 

Na selecao dos fbmeoedores. os mesmos padroes ettcos 

e de responsablldade sodal eamblental adotados pela empresa: 
• naeslc 
:>>nstdararfoi 

• :>> :ug«fldos • sSoadgtios 

Ouanto a parttdpacao de empiegadosiasj em progrannas de 
trabalho volurrtarlo. a empresa: 

• nlcH •ofganlzaa 
team tea 

valor adfcbnado total a dlstnbulr (em RS mil.-: 2005: R$ 14.920.337 

Distribute do valor Adldonado (DvfA): 

24.314 raiWo 

Outras irrf or B i a s e s 

As rrformacOes InduTdas neste Balanco Sodal foram revts-adas pela KPMG Audttores Independent's. 

|1| Ccreitera-Sfl tod l a U tyUa VX-D Icwtlai to Inn da hfcmiMlaf&c R a a rea 1a. MID • Mac U q p a i K K zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
U'A- nac.<fi»cJ«i 
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ANEXO - E 

Balango Social - Exercicio 2006 
Empresa - Banco Bradesco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 - Base d o Ca l cu lo ] 2006 <R$ m i l ) 

Recoita Irquida (RL) c " 15.582. 1 17 

Resultado operacional (RO) 6.3 7 5. 0-4 3 

Folha ds pagamento bruta (FPB) 5 .932.406 

2 - I nd i cado res Sociais I n t e r n o s R$ m i l 
% s a b r e 

FPB 
% s o b r e 

RL 

Al i rnentacao 40-6.730 8.4 3,1 

Encargos sociais compulsorios | 1.032.134 17,4 6,5 

Previdencia privada 31 Q.046 5.4 2.0 

Saude | 20*6.200 5.0 i. j 

Soguranca e medicine no trabalho | zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_ 

Eduiacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -

Cul tura | _ 

Gapacitacao e desonvolvirnento professional 57.972 1.0 0,4 

Creche*: ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3u>:il io-:reche 4 i . i se 0.7 0.2 

Participacao nos lucros ou rasultados 414 .260 7.0 2,6 

Outros 103.508 1.7 0.6 

To ta l - I nd i cado res sociais i n t e r n o s | 2 .764.956 4G,6 17,3 

3 - I nd i cado res Sociais E x t e m o s * R$ m i l 
% s o b r e 

RO 
s o b r e 
RL 

Educacao** 1 5.654 0.1 o,o 

Cultura 66.927 1.0 0,4 

Saude e saneamsnto 4.367 0.1 o.o 

Esporte B.641 0.1 0.1 

Comba t * a fom4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -5 scguranqa alimentar •34 0.0 o.o 

Outros 24.eD-I- 0.4 0,2 

Tota l das c o n t r i b u t e d * * pa ra a soc i edade 1 10.543 1,7 0,7 

Tributos 'iexcluidos enrargos sociais) 4 .026.563 77.3 30.8 

To ta l - I nd i cado res sociais e x t e r n o s j 5 .037.106 79zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r0 31,5 

4 - I nd i cado res A m b i e n t a i s R$ m i l 
% s o b r e 

RO 
%. s o b r e 

RL 

Investimentos relacionados c o m a 
rproducao-orpsracao da empresa - - -

Investimentos e m progran-ias 
e /ou projetos e*ternos 

15.338 0.2 0.1 

Tota l dos i n v e s t i m e n t o s 
em m e i o a m b i e n t * 

15.338 0 r 2 0,1 

Quanto ao estabeleci merit o de "metas 
anuais" para minimizar residuos, o 
consumo em geral na produ;aa- ' operacao 
e aumentar a "eficacia na uti l izacao 
de recursos naturars. a empresa: 

| • nao passu i metas 
| • cumpre de 0 a S09G 
I • cumpre de 61 a 7 5 % 
I • cumpre de 76 a 1 0 0 % 



124 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 - I n d i c a d o r e s d o C o r p o F u n d o n a l 2006 

N - d o e m p r e g a d o s » a c > ao f inal d o p e n c d o 79.306 

N a de admissoes du ran te o p o n o d o 8.624 

N a de empregados ias) terceir izados/as) 7.293 

N a de estagiahosias) 676 

N a de empcegadosvas) acirna de 4 5 a n o t 7.336 

N a dc mul heres que t raba lham na empresa 37.738 

96 de cargos d e chef ia ocupados per mulheres 41,9 

N- d e negrosfasl q u e t r a b a l h a m na empresa 9.754 

9& d * cargos eta chefia ccupadDs por negrosfas) f 12,9 

N a d e portadoros(as) d e def ic iencia 
o u necessidades especiais •360 

6 - I n f o r m a c o e s r e l e v a n t e s q u a n t o ao 
e x e r c i c i o d a c i d a d a r r i a e m p r e s a r i a l Me tas 2008 

F:elacao en t re a ma ior e a m e n o r 
remuneracao na empresa N/A 

Numero to ta l do acidentes d e t raba lho Conscientizacdo do quadro de runcionarios 
para evitar acidentes de trabalho 

Os pro je tos sor ia is e ambienta is 
desanvolv idos pela empresa 
f o r a m def in idos por : 

• direcao E direcao e 
gerencias 

• todos (as) 
empregados(as) 

Os padrocs da segurarv;a e 
salubridad-s n : an _ i t -iente dc 
t raba lho t o r a m def in idos por : 

CZ .-lit-. -:oo 
• todos(as) 

empregados (as) j 
03 todos(as) 

+ Clpa 

Q u a n t o a l i t -erdade sindical, ao d i re i to de 
negociacao coletiva e a representacao interna 
dosfas) t rabalhadoresfas). a empresa: 

El nao se • segue as 
normas da OlT I 

ZD Incentiva e 
segue a OlT 

A previdencia 
pcivada con temp la : • direcao • direcao e 

g ere ix: las 
SB todos(as) 

empregados(as) 

A part ic ipacao d 
lucres o u resultados 
c o n t e m p l a : 

• direcao ZD direcao e 
gerencias 

S3 todos(as) 
empregados(as) 

Na sciocao dos fomeoedores . os mesmos 
po d r i e s e f e c s e de responsabi l idade sor ia l 
e amb ien ta l ado tados pela empresa: 

ZD nao sao 
conslderados i 

• sao 
sLigerldos • sao exlgldos 

Q u a n t o a pa r t i i i pacao de 
emprcgadosfas} e m prograrnas d e 
t r aba lho vo luntar io , a empresa: 

• nao se 
envolvera C apola 

IS organlza 
e Incentiva 

Numero to ta l de reclamacoc-: -: 
criticas de consumidores(as l : 

Preparar e consclentlzar nossos colaboradores 
e com isso reduzir o numero de reclamacoes 

>o d e roclamaoaes e crrticas soluc ionadas: na empresa: 
100% | 

no Procon: 
100% 

na Justlca: 
100% 

Valor ad ic ionado to ta l a distr ibuir (em RS m i l l : 2006: R$ 14.791.383 

D i s t r i b u t e - do Valor Ad i c ionado (DVA): 

28,6% governo 
14.6% aclonlstas 
37,2% colaboradores(ayt 
19.6% retldo 

7 • Outras Informagbes 

* Os mcntantes do; indicadores secure externaconsiefcram os mvestimeruos incentivados, vsndo que 35 rubricas 200SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA term revisadav'ajustadas para serem 

apresentadas nas mamas bases. 

• * As im emucoas ad ma nao inclu~m os recursos aplica Jos pAi Fun data 0 Bradescc (um dos controladotes do Bradesoo}, que tc talizaram PS 183,9 e F3 2*31.0 mflhees 

em 2006 e 2007, respectivamente. 

(1) Censidera-W Receita Liquid* -RU e Resultado Brute da Intermadiacac Finance**. 

N:D - Mao Disponwel. 

N/A- NaoApfCAVel. 
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A N E X O - F zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Caixa Economica Federal - CEF 

Demonstrocao do resultado 

Exerciciosfindosem 31 de dezembro 
|Em milh*r»3 de r*ais) 

Sagundo 
semastra de 

2006 2006 2005 

Racaitas da intermediacao financeira 14.186.498 27.979.525 26.012.847 
Oseraooas de Cr^dito 4.663.123 3.922.263 7.497.183 
Rasultado de Operaccesccm Titutos 9 Valorss 

Moot lianas 7.623.913 15.399.127 15.099.675 

Resultado com Instruments Financeifcs DarvatfVos (306.471) (392.569) (239.895) 
Rasultado da Cambio 5.794 18.125 7.393 
Resultado das Aplcacoes Computeorias 2.202.139 4.032.579 3.648.491 

Daspasas da intermediacao financeira (8.505.789) (16*71.942) (16.086.193) 

Oseracoes da Caotac&o no Marcado (6.991.343) (14.142.137) (13.822.924) 
Oseracoes da Emsrestimos. Gessoes a Repasses (878.341) (1.592.999! (1.283.229) 

Provisac Dara Crejitos da LiqaldtflO Duvidcsa (Nota 7(f)) (636.105) (1.138.907) (980.040) 

Rasultado bruto da intermediacao financeira 5.680.709 11.107.583 9.926.654 

Outras receitasdespesos oparacionais (4.025.946) (7*73.799) (6.845.23$) 

Racaitas da Prestacao da Services (Ncta 19(a)) 2.949.707 5.594.725 5.166.384 

Rasultado da Par toacoes am Coligadas a 

Oontroladas 135.131 177.917 140.300 

Despesas da Passoal (Nota 19(b)) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13.199.292) (6.244.151) (5.584.780) 

Outras Daspasas Administratvas (Nota 

l9(o:i i2.329.75C) (4.477.935! (4.155.057) 

Daspasas Troutaras (554.893) (1.094.712) (942.152) 

Outras Racaitas Oparacionais (Nota 19(c)! 1.113.126 2.490.349 3.339.147 

Outras Das lasas Ooeraconais (Nota 19(c)) i2.02 9.9 90) (4.419.992! (4.839.078) 

Rasultado operational 1.654.763 3.133.784 3.081.418 

Rasultado nao oparaclonal (08.153) (95.435) (29.650) 

Rasultado antas do tributacao sobre o lucro 1.556.610 3.038.349 3.051.768 

Imposto da randa a contribui?oo social 

(Nota 18(b)) (177.368) (234.850) (762.176) 

Daspasada Imposto da Randa (88.524) (117.097! (386.941) 

Daspesade Gontribuicao Social (23.126) (33.275) (1 CO 242) 

Ativo Fiscal Difardo (65.713) (87.478) (274.9931 

Partlcipacoas dos ampragados no lucro (Nota 19(h)) (337.030) (417.309) (216.576) 

Lucro liquido do seme si re.- exercicio 1.042.212 2.386.190 2.073.016 
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ANEXO - G 

Banco do Brasil S/A 

Demonstracao do Resultado dos Exercicios 2005 - 2006 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R$ milhoes 

Fluxo Trimestral Var. % Fluxo anual Var.% 

4T05 3T06 4T06 S/4T05 S/3T06 2005 2006 s/2005 

Receitas da Intermediacao Financeira 8.104J 8*54| 9.404) 16*j 5,0 33.065 36.787 11,3 

Operacoes de Credito 5.036 5.361 5.816 15,5 8,5 1 9.200) 21.6131 12,6 

Operates de Arrendamento Mercantil 36 47 48 33,0 3,0 131 173 31,8 

ResultadodeOp.Com TVM 3.333 3.405 3.274 (1,8) (3,9) 12.419 13.484 8,6 

Resultado com Instrumentos Fin. Deriv. (229) (199) (118) (48,5) (40,8) (385) (635) 64,9 

Resultado de Operacoes de CSmbio (501) (64) (5) (99,1) (92,8) 11 539 4.969,2 

Resultado das Aplicacoes Compulsorias 429 405 389 (9,3) (3,9) 1.689 1.612 (4,6) 

Despesa da Intermediacao Financeira (6.216) (6.453) (6.085) (2,1) (5,7) (22.255) (25.978)1 16,7 

Operates de Captacao no Mercado (3.976) (4.402) (4.237)1 6,6 (3,8) (15.246) (16.989) 11,4 

Operates de Empr., Cessoes e Repasses (482) (421) (395) (18,2) (6,3) (1.602) (1.850) 15,4 

Provisao para Cred. Liquidacao Duvidosa (1.757) (1.630) 
(1.4541 (TTS (TrW 

(5.407) (7.140) 32,1 

(0,0) Resultado Bruto da Intermediacao Finan. 1.888 2.501 3.319 75,8 32,7 10.809 10.808 

32,1 

(0,0) 

Outras Receitas/Despesas Operacionais (569) (972) (1.719) 201,9 76,8 (3.779) (4.612) 22* 

Receitas de Prestacao de Servicos 2.001 2.252 2.287 14,3 1,5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— 

7.648 8.887 16,2 

Despesas de Pessoal (2.012) (1.945) (2.050) 1,9 (7.473) (7.871) 5,3 

Outras Despesas Administrates (1.498) (1.498) (1.564) 4,4 4,4 (5.670) (5.873) 3,6 

Outras Despesas Tributarias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ m l (463) (471) 9,2 1,8 (1721) (1.825) 6,1 

Resultado de Particip. em Colig. Contr. 307 163 87 (71,6) (44,9)| (67) 288 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Outras Receitas Operacionais 605 1.162 812 34,2 (30,3) 7.623 5.138 (32,6) 

Outras Despesas Operacionais 458 (643) (821) (2im 27,6 (4.120) (3.356) (18,5) 

Resultado Operacional 1.319 1.528 1.600 21,3 ~ 4 j ) 7JT30 6.196 (11*j 

Resultado Nao Operacional 28 23 47 66,3 106,8 210 120 (42,9) 

Resultado Antes da TributacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA si Lucro 1.347 1.551 1.646 22,3 6,1 7.241 6.316 (12,8) 

Imposto de Renda e Gontribuicao Social (447) (527) (235) (47,5) (55,4) (2.554) 504 -

Participacoes Estatutarias no Lucro (163) (117) (164) 0,3i 40,0 (533) (777) 45,6 

Lucro Liquido 737 907 1.248 69,4 37,5 4.154 6.044 45,5 
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4-m«n. 

2»05 

> T H » . E»»fddo 

2005 

E»arrfcte 

Bccfiitas da internodu^&D JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=lnar*:*tra 9.842.123 96Ce.586 38221.S35 33.701.225 
C?ar»;*ss dj OfldRC Mrfca10> S. 112.754 S.2S8,C€S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA20.015.120 16,704.318 
Cper&;te dszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA temndsmarsfc Ma-canal mm t q'l 132.838 174.590 553260 444.393 

Itauhide da GptnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ t ecM *  TKubs« vtfotas MebitJridS {Mote 8$ 1.133231 1.7W.642 5207 .C« 5.5S2.0O5 
Rosultacb Rnancsio da Ssgpjrodt PriMdtr.rb« CaptteffcagSo sfl 1.342.72a 1.S9J834 5.3S3.SS1 8498.435 

Resulted© ccn hanmairtss FrvsnGtros e-sflvate-QS iNota Sfi 347.540 288,324 2253S74 2.389.002 

ftssulteds da€fseia;fi«£dj canbtoiNoia I tsi 98.051 I67.S57 72-5.547 617.678 

Rsgjitedo d » Apka^ssCcnputsorin INota Sfe* 314.915 334.553 1325.5S7 1495.395-
De*.p«sas da Internadiajao Financeira 5.710JS3 5.32 4 838 22239.518 18.926402 

Cpar»^«sd« C a r t e s MMtreifefticti i s s i 3.010375 3430 .9S5 11.994,711 11285324 

Aluilir»;Jc * lures ds frcvttw TS««;« .is s«guras, P r e v a i l * 

Capflatsfr^cOtoiaifcti 1.134.129 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASO?.US 4034823 3.764.533 

Cp* *;ds5d*Enp«KBii i»j eRapajsa #fcta 17c) 3S9.OM 4IS.7B8 1JTI&413 1.366.643 

Cp rentes daArmndsn-iflnto Ma-canal mm i t%\ 2.129 2.I7S f.1St 8.691 

PrwiOo para Crates de uqu i is^s 0u^5:-ja -Xctw 3e, lOg • I ohi 1,119941 1.188X44 4412.413 2.507.205 

ResultadoBarto daint«f-n«dla^ao Rnancelra 4.131455 3.684.148 >5«€2117 14774.823 

Outras ReceltasTtespeeas Operadonals (3.957.779) <SS50*. 174) (6,921319) 

RaceRas de Pr«t l0 3  de Servos (Mala 245 2^2».7S2 2.342.84? 8A97.882 7,348.873 

ftMtas Relfcfc d* Secures, P ianc* da Pre tf&ncia 8 
Capflal»-S©'M5teJ2! a 21 dl 4 J » J f 1 3807.017 15.179.418 13.647.093 

S.SS.095 4.714.041 13.-321.8S2 16.824.862 

Prfir-los de Resjeguros i P ?5rr toe laspftedos fl .03533^ 1507.024! 0a43.434j S3.177.7721 

kArla0o d« ProvteSesde Seoxx, frsMdftrcia ; CapfcdfcJ03 Hotj 2fi ri.9ll.S21/ 1501.468! •3^31.8925 0.755,111) 
SJnt&rosRaUdajfWata 3fs tl.«51.A21> •:i.48S.845l •^.125. €54- f'S. 825.292! 

Scrtefcs 8 fvjsgate ck HtJas d«Cafttjlza{*3 mm 3ft f3433»45 I3C6.5451 11221.525:' f 1.228.849! 

DespesE de C o r w c i j l r a ; ^ de Ptaivx de Ssgaros, FTSWiinda e 

Capital2»0 e (l4»ta3§ 1255.731- 1255.861) (1.022.7 37*' 1961.017! 

Dsspasas ccr» 8;r,*1k:>::; Rebates de Haw: de Pmiterm
 ; Kct i 21) W43.415:' IS2S.I54I 422S8.123J S2.582.3S11 

D>^e:«dePi i :oa l>J«J25» (J.4G0.199I •:i.S84,S33» (5.311.563! 

PrawWJD Camptemaroar pan Processes Trafcahstas turn J i b i - !3ce.e?5i (33387S-I' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
Outrac tfespesas fc^alstfat»a8<»*«a2£> (1.671274 (1.SC6.S67I •:s.a7v (5.142.329) 

D«pe :«5 Ttibuariss ( No t»23 1584274) rS30.284i C2.19Q.1305 II.878.245) 

Rawltad© de Par1»:£ad>«3 s r . Coljadas INota 13d 30217 7.S87 72.324 76.15-3 

Outrac Reeortas Opsradanais 'Wots  2*> 430^10 418.S41 1420.21? 1.096.965 

Oufcas Despesas Cperadcnafc -ftcts 29} ri.!953S7> 11.012.9261 U222.808J I3404.945S 

Amorllrasie ntegral &3*» Otato i Si _ •2.1 C€. 7-3! (2.108.72 3t-

Resultado Operaclona! 2.052.039 C273.631) 6375.943 7.8S3.504 

Rasultado Nao Operational «N>ta 30) (29C3S) 40.578 ^8.954) (106.1441 

Resultado Antesda Tribute £ao Sobreo lucro e Partic^acoes 2.033.001 C233.0€l> 6.366.379 7.747.360 

l-nporto da P*r»da a Corttribui^ao Sod al SN»tas  34a © 34b> (328.582^ 454270 (1.303932) Q.224455) 

PartJdp*-3o Mlnoriuitanas Ccrrtrdadas 0 . 393 ) 0.007} '8 831) 

U K I O Uquido I.702B39 218^818 5054040 5.514074 

http://ri.9ll.S21/
http://C2.19Q.1305

