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RESUMO 

As empresas vem usando suas capacidades de planejamento e organizagao para 
gerar recursos, visando promover acoes em favor do desenvolvimento social e 
consolidar o conceito e a pratica da responsabilidade social. Assim, em varias 
localidades do Brasil, diversos projetos sociais estao sendo desenvolvidos, 
promovendo, da melhor forma possivel, a melhoria da qualidade de vida das 
populates assistidas. Consciente de que investir no social tambem e algo que 
melhora a sua imagem empresarial perante a sociedade, a Empresa Brasileira de 
Correios e Telegrafos tambem vem seguindo esse exemplo. Esse trabalho tern por 
objetivo analisar a divulgacao contabil dos investimentos promovidos pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telegrafos na area social. Da analise do Balango Social da 
referida empresa, verifica-se que mediante os indicadores internos de maior 
relevancia destacamos os investimentos na saude, alimentagao, capacitagao e 
desenvolvimento profissional para seus funcionarios, dentre os indicadores externos 
destaca-se os investimentos na area da cultura e esporte, objetivando promover a 
inclusao social de varias comunidades carentes. Atraves de suas agoes sociais, a 
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos cumpre o seu papel de empresa 
socialmente responsavel, a medida em que participa de varios projetos sociais 
elencados no decorrer da pesquisa, apresentando-se para a sociedade de forma 
transparente. A credibilidade da marca empresarial e a principal vantagem advinda 
dos investimentos sociais desenvolvidos pela empresa no pais. A referida empresa 
acredita que capacitando seu capital humano, consegue mais eficiencia em suas 
agoes, e, consequentemente, mantem a credibilidade conquistada ao longo de sua 
existencia. 

Palavras-Chave: Responsabilidade Social. Balango Social. Empresa Brasileira de 
Correios e Telegrafos. 



ABSTRACT 

The companies come using its planning capacities and organization for generate 
resources, seeking to promote actions in favor of the social development and to 
consolidate the concept and the practice of the social responsibility. Thus, in several 
places of Brazil, several social projects are being developed, promoting, in the best 
possible way, the improvement of the quality of life of the attended populations. 
Conscious that to invest in the social it's also something that improves its managerial 
image in the society, the Brazilian Company of Mail and Telegraphs it also comes 
following that example. That work has for objective to analyze the accounting 
discovered of the investments promoted by the Brazilian Company of Mail and 
Telegraphs in the social area. According to the analysis of the Social balance of the 
referred company, it's verified that the means of interns indicators of larger relevance 
can be highlighted the investments in the health, feeding, training and professional 
development for its employees, amongst the external indicators stand out the 
investments in the area of the culture and sport, objectifying to promote the social 
inclusion of the several lacking communities. Through its social actions, the Brazilian 
Company of Mail and Telegraphs executes your mission of responsible socially 
company, in the proportion that it participates in several social projects mentioned in 
this research, showing for the society in a transparent way. The credibility of the 
managerial mark is the main advantage acquired of the social investments developed 
by the company in the country. Referred company believes that qualifying its human 
capital, it gets more efficiency in its actions, and, consequently, it maintains the 
credibility conquered along its existence. 

Keywords: Social responsibility. Social balance. Brazilian company of Mail and 
Telegraphs 



LISTA DE SIGLAS 

ACFs - Agendas de Correio Franqueadas 

BS - Balango Social 

CEP - Codigo de Enderegamento Postal 

COFI - Correio Filatelico 

CPF - Cadastre das Pessoas Fisicas 

DCT - Departamento de Correios e Telegrafos 

DVA - Demonstragao do Valor Adicionado 

ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 

FPB - Folha de Pagamento Bruta 

GIFE - Grupo de Institutos, Fundagoes e Empresas 

IBASE - Instituto Brasileira de Analises Sociais e Economicas 

IDIS - Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social 

ISO - International Organization for Standardization 

MC - Ministerio das Comunicagoes. 

OIT - Organizagao Internacional do Trabalho 

ONU - Organizagao das Nagoes Unidas 

RL - Receita Liquida 

RO - Receita Operacional 

STF - Supremo Tribunal Federal 

UIT - Uniao Internacional de Telecomunicagoes 

UPAE - Uniao Postal das Americas e Espanha 

UPU - Uniao Postal Universal 



SUMARIO 

1 APRESENTACAO 11 

1.1 Tema e Problema da Pesquisa 12 

1.2 Objetivos da Pesquisa 12 

1.3 Justificativa da Pesquisa 13 

1.4 Procedimentos Metodologicos 14 

1.4.1 Natureza da Pesquisa 14 

1.4.2 Quanto aos Meios 14 

1.4.3 Quanto aos Fins 14 

2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS: UM BREVE 

HISTORICO SOBRE SUA CRIACAO 15 

2.1 Os Correios no Brasil 15 

2.2 Criacao da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 16 

2.3 Missao, Visao e Valores da ECT 18 

3 A RESPONSABILIDADE SOCIAL 20 

3.1 A Responsabilidade Social: Consideracdes Iniciais 20 

3.2 A Importancia da Contabilidade para o Social 22 

3.3 Diferenga entre Responsabilidade Social e Investimento Social 24 

3.4 Responsabilidade Social: Financiamentos e Projetos 29 

3.5 O Modelo ISO 9000 aplicado a Responsabilidade Social 30 

4 O BALANCO SOCIAL E SUA APLICABILIDADE 32 

4.1 O Balango Social: Conceito e Aplicacdes 32 

4.2 Objetivos do Balango Social 34 

4.3 A Importancia do Balango Social 34 

4.4 Usuarios dos Dados Contidos no Balango Social 35 

4.5 Implantagao do Balango Social 37 

4.6 Estrutura do Balango Social 38 

4.7 Indicadores do Balango Social 39 

5 ANALISE DOS RESULTADOS 41 

5.1 Investimentos feitos pela ECT na Area Social 41 

5.2 Analise dos Dados do Balango Social Referente a 2004 e 

2005 42 



6 CONSIDERACOES FINAIS 

R E F E R E N C E S 

ANEXOS 



11 

1 APRESENTACAO 

Discute-se muito a participagao de empresas em atividades sociais, 

demonstrando que essas se preocupam nao so em produzir bens e servigos, mas 

tambem em buscar o bem estar social atraves da preocupagao com a valorizagao do 

homem, do meio ambiente e da cultura. Esses elementos sao fatores determinantes 

do sucesso mercadologico. Assim, as empresas buscam vincular sua imagem a 

nocao de responsabilidade social, assumindo uma nova postura de empresa cidada. 

Para que uma empresa assuma, socialmente, uma postura responsavel, 

alem de ser etica nos seus negocios, e necessario uma preocupagao com questoes 

tais como a nao utilizacao de mao de obra infantil, saude de seus funcionarios, nao 

utilizacao de trabalhos forcados, seguranga no trabalho, liberdade de associagao e 

negociagao coletiva, nao discrimina seus funcionarios nem a sociedade em geral, 

respeita a carga horaria dos seus colaboradores, preocupa-se com questoes 

ambientais e possuem um sistema de gestao coerente. 

Assim, a gestao empresarial nao podera estar preocupada apenas com os 

interesses dos acionistas. O mercado e a sociedade requerem uma gestao centrada 

em interesses e contribuigoes a um conjunto de partes interessadas (clientes, 

fornecedores, comunidade), que exigem a excelencia atraves da qualidade nas 

relagoes e a sustentabilidade economica, social e ambiental. 

Os investimentos na propria empresa tambem sao reconhecidos pela 

sociedade que tern sua importancia para a sobrevivencia no mundo atual e que a 

empresa invista na educagao e no progresso de seus funcionarios, na saude, na 

alimentagao, enfim, atraves desses trabalhos, a empresa tende a colher mais em 

produtividade, compromisso e dedicagao. 

E importante deixar claro que a implantagao de um programa de 

responsabilidade social nao acontece por decreto, portaria e/ou comunicado interno, 

como tambem pela realizagao de grandes eventos e/ou campanhas publicitarias. 

Logo, entende-se que uma mudanga de mentalidade e/ou cultura resulta da 

consciencia da responsabilidade adquirida, da certeza de que nada pode crescer 

isoladamente. 
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1.1 Tema e Problema da Pesquisa 

Muito se esperou para que se formasse, no seio empresarial, a consciencia 

de que o desenvolvimento de uma nacao nao depende somente de mudangas e 

avangos na area economica, mas de um reequilibrio dos desafios sociais e de 

distribuigao de renda, causados por esse proprio crescimento. Em decorrencia disso, 

no Brasil, as ultimas decadas vem sendo marcadas por uma aceleragao de agoes 

sociais e intensificagao de discussoes em varias esferas da sociedade sobre o 

Terceiro Setor e a Responsabilidade Social. 

No presente trabalho, e focalizada a Empresa Brasileira de Correios e 

Telegrafos, como uma organizagao que investe no social, beneficiando direta e 

indiretamente uma parcela da populagao brasileira. 

Nesse sentido, a presente pesquisa pretende responder ao seguinte 

questionamento: Quais os investimentos promovidos pela ECT na area social? 

1.2 Objetivos da Pesquisa 

O objetivo geral deste trabalho e analisar a divulgagao contabil dos 

investimentos promovidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) 

na area social. 

Como objetivos especificos tem-se os seguintes: 

a) Evidenciar a importancia da Responsabilidade Social empresarial no 

desenvolvimento do pais; 

b) Identificar as agoes desenvolvidas pela ECT na area social mediante 

analise dos dados divulgados em seu Balango Social; 

c) Destacar as vantagens da evidenciagao contabil dos investimentos da 

ECT na area social. 
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1.3 Justificativa da Pesquisa 

E perceptivel que as empresas vem respondendo com um tratamento 

especial a questao da responsabilidade social. Atualmente, tem-se observado que 

existem empresas que divulgam as agoes que realizam em beneficio da sociedade, 

da economia e do meio ambiente, por meio de um relatorio social. 

Nesse relatorio, conhecido como Balango Social, destinado aos varios 

usuarios, tais como acionistas, sociedade, governo, sindicatos, entre outros, estao 

inseridas informagoes julgadas relevantes, para ajudar a empresa a ser vista pela 

sociedade como um agente social. 

Essa preocupagao por parte das empresas tambem ocorre pela propria 

sociedade que aparenta cobrar uma postura mais etica e transparente por parte das 

empresas. No entanto, essa responsabilidade social, apesar de parecer para alguns 

um assunto novo, ja vem sendo alvo de discussoes desde o seculo XIX, por meio da 

criagao de algumas leis em favor dos trabalhadores. 

Todavia, sabe-se que somente a partir da decada de 1960, nos Estados 

Unidos, e no inicio da decada seguinte, na Europa, a sociedade comegou a cobrar 

uma postura etica, justa e transparente das empresas e consolidou-se a 

necessidade de divulgagao dos Balangos Sociais. 

No Brasil, a discussao sobre a responsabilidade social somente ganhou 

forga na decada de 1990, ensejando a criagao de varios organismos sociais, entre 

eles, o Instituto Ethos de Responsabilidade Social. 

Com a crescente conscientizagao de que investir no social nao e mais uma 

obrigagao e sim uma necessidade, e imprescindivel que as organizagoes 

empresariais despertem para a sua responsabilidade social, adequando-se a essa 

nova postura, nao se preocupando apenas em otimizar seus resultados 

economicos. 

Mediante a importancia que reveste-se o tema na atualidade, suscitou-se o 

interesse de destacar, em especial, os investimentos promovidos na area social pela 

ECT, por ser uma empresa de grande destaque e relevancia no cenario nacional, 

logo, justifica-se a escolha do referido tema para o desenvolvimento do presente 

trabalho. 
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1.4 Procedimentos Metodologicos 

1.4.1 Natureza da Pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa por ter como caracteristica a 

capacidade interpretativa do autor na conducao da pesquisa. 

1.4.2 Quanto aos Meios 

Para realizagao deste estudo, utilizou-se do metodo indutivo. Procedeu-se 

um levantamento bibliografico que, segundo Silva (2003, p. 60) "essa pesquisa 

explica e discute um tema ou problema com base em referencias teoricas ja 

publicadas em livros, revistas, periodicos, artigos cientificos, dentre outros". 

Alem do levantamento bibliografico, foi feito tambem uma pesquisa 

documental como afirma Martins (1994, p. 28) "tern por finalidade reunir, classificare 

distribuir os documentos de todo o genera dos diferentes dominios da atividade 

humana". 

1.4.3 Quanto aos Fins 

Caracteriza-se como sendo exploratoria por envolver levantamento 

bibliografico e documental, como tambem, um estudo de caso, onde serao 

analisados dados referentes aos investimentos sociais destacados no Balanco 

Social da ECT relativo ao ano de 2005, visto que os dados referentes ao ano de 

2006 ainda nao foram disponibilizados aos usuarios externos. 
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2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS: UM BREVE 

HISTORICO SOBRE SUA CRIACAO 

2.1 Os Correios no Brasil 

No Brasil, a exploracao dos servigos postais e de telecomunicacoes esta a 

cargo da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT), ligada ao Ministerio 

das Comunieagoes. 

Segundo pesquisadores, as atividades postais tiveram inicio em 1663, 

quando o alferes Joao Cavaleiro Cardoso, designado primeiro correio-mor do Rio de 

Janeiro organizou o correio para o Brasil. Na colonia, o transporte de 

correspondencia era realizado por tropeiros, escravos, viajantes, de maneira 

totalmente desorganizada, sem qualquer garantia formal de entrega. Pois, tratava-se 

de um servigo particular, que dependia do acordo entre as partes e da boa vontade 

do mensageiro de ocasiao. 

Segundo Abreu e Lima (1988, p. 132), 

Em 14 de fevereiro de 1796, o Vice-rei do Brasil (1790-1801), D Jose Luiz 
de Castro propos a criagao de um servico publico de correios na cidade do 
Rio de Janeiro, pois nao obstante o esforco do correio-mor, era impossivel 
atender toda a demanda. Assim, em fevereiro de 1798 criou-se a primeira 
agenda postal brasileira do interior na cidade de Campos, na capitania do 
Rio de Janeiro e em abril o Correio da Corte estabeleceu-se no Brasil. Dois 
anos depois foi instituido o servico de correio maritimo para o Brasil que 
passou a regular, atraves de instrucoes, o servico postal interno do pais. 
Esse regulamento possibilitou aos governos de Minas Gerais, Sao Paulo e 
Rio de Janeiro estabelecerem seus proprios correios. 

Em 1796 foi criado um servico de correio publico no Rio de Janeiro e, dois 

anos mais tarde, surgiu o correio maritimo. No entanto, foi com a vinda da famflia 

real ao Brasil, em 1808, que os correios ganharam a necessaria organizagao. No 

mesmo ano foi editado o primeiro regulamento postal e o servigo passou a ser 

executado pelo Estado, em regime de monopolio. 
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Registra Rosario (1993, p. 41), 

Na historia dos Correios, um fato digno de registro e que a Proclamacao da 
Independencia do Brasil, tambem esta ligada a uma carta. Foi a carta do 
Rei de Portugal, acompanhada de cartas da Princesa Leopoldina e de Jose 
Bonifacio, transportadas a cavalo ate S i o Paulo, pelo carteiro Paulo 
Bregaro, que motivaram D. Pedro a proclamar a independencia. Ou seja, 
uma carta assinalou o infcio de nossa historia e outras foram responsaveis 
por nossa independincia. 

Assim sendo, verifica-se que dois importantes acontecimentos da historia do 

Brasil, estao ligados ao servico postal. Inicialmente, a carta de Pero Vaz de 

Caminha, comunicando o descobrimento do Brasil, e, em segundo lugar, as cartas 

enderecadas a D. Pedro, em 1822, pelo Rei de Portugal e outros. 

E importante perceber que os servigos de correio em ambito nacional se 

estabeleceram em 1829 e, em 1840, o governo adotou o sistema de taxa postal. 

Antes, porem, em 1835 foi instituida a distribuicao domiciliar de correspondencia 

para toda a populacao. Ate entao so era realizada para as casas que pagassem uma 

taxa anual, situada entre dez e vinte mil reis. 

Com a introducao do selo postal, em 1843, os servigos tiveram forte 

incremento no pais. A utilizagao de selos permitiu a reformulagao do sistema de 

pagamento pelo servigo que deixou de ser feito pelo recebedor (destinatario) e 

passou a ser pago pelo remetente. Agendas foram instaladas em todas as cidades 

e vilas e a quantidade de carteiros e outros funcionarios cresceu muito (Rosario, 

1993). 

Assim, com a criagao da Uniao Postal Universal, em 1874, os servigos de 

entrega de correspondencia passaram a ser prestados em termos internacionais. 

Nesse campo, o Brasil teve participagao pioneira, pois trinta anos antes fora o 

segundo pais do mundo (depois do Reino Unido), a emitir selos postais. 

2.2 Criagao da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 

As mudangas economicas, politicas e sociais que se verificaram ao longo da 

decada de 1960 "urgiam" melhores meios de comunicagao. No entanto, os servigos 

publicos no Brasil, de forma geral, eram caracterizados por uma burocracia 

ineficiente e um modelo de gestao superado e inadequado a realidade do pais. 
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Registra Barros Neto (2006, p. 21), que nesse momento critico da historia do 

Brasil, 

As reclamacoes eram gerais e os servigos de Correios e de Telegramas 
eram motivos de piadas e chacotas. Atem da desorganizagio funcional, o 
DCT prestava servigos precarios sem qualquer confiabilidade. O telegrafo, 
por exemplo, era constantemente interrompido por defeitos nas linhas 
fisicas insuficientes e sem manutencao, tanto que era comum os telegramas 
seguirem por malas postais e serem entregues t i o atrasados quanto as 
cartas. Diante desse contexto, eram prementes mudancas que viessem a 
melhorar a prestagao de servigos publicos, especialmente os relacionados 
aos meios de comunicagao. 

Sabe-se que, no final da decada de 1960, o 'milagre economico' comecou a 

tomar forma e fez-se sentir nos esforgos desenvolvimentistas que surgiam em 

diversas areas do pais. Tal situacao era de fato critica, especialmente para o 

Departamento de Correios e Telegrafos - DCT com problemas de toda ordem, desde 

deficit causado pelas "escassas verbas orgamentarias e por tarifas aviltadas ate 

deterioragao do seu patrimonio" (COFI, 1979, p. 5). 

Nesse contexto, percebe-se que a criagao do Ministerio das Comunicagoes 

reveste-se, sem duvida, de importancia para o desenvolvimento das comunicagoes 

no Brasil. Com isso, o setor obteve o mesmo nivel de outras atividades infra-

estruturais basicas essenciais ao desenvolvimento economico e social do pais. Por 

meio do Decreto-Lei n° 509, de 20 de margo de 1969, criou-se a Empresa Brasileira 

de Correios e Telegrafos (ECT), originada da transformagao do Departamento de 

Correios e Telegrafos (Barros Neto, 2002). 

Tal iniciativa estava perfeitamente consoante os interesses do Estado, uma 

vez que "no periodo 64/85, sem duvida nenhuma, o ponto de gravidade das politicas 

interna e externa foi assegurar o desenvolvimento economico, garantir a seguranga 

e conquistar um lugar entre os 'grandes" (Ferreira, 2001, p. 37). 

De acordo com o autor, no periodo supracitado, o Estado teve iniciativas em 

suas politicas de investimentos nos varios segmentos, inclusive nas comunicagoes, 

planejando obter melhorais consideraveis para o Estado. 

E conhecido que, a partir de 1967, os correios desenvolveram, ampliaram e 

aperfeigoaram seus servigos. O Brasil integra a Uniao Internacional de 

Telecomunicagoes (UIT), a Uniao Postal das Americas e Espanha (UPAE) e a Uniao 

Postal Universal (UPU). 
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De acordo com Barros Neto (2006, p. 31), 

A ECT foi constituida como Empresa Publica para atender objetivos sociais, 
atendimento de areas longirtquas do territdrio brasileira, confiabilidade, 
rapidez e regularidade exigidas pelo publico usuario, alem de prestar servigos 
de correios convencionais e avancados, transporte de encomertdas e 
atendimentos especiais, de forma empresarial, com competitividade e 
lucratividade, de acordo com a qualidade exigida pelos diversos segmentos 
de mercado. Portanto, o intuito maior de transformar os Correios em empresa 
publica, foi dar-lhe as condigoes necessarias para desertvolver-se e competir 
no mercado em condicSes senao iguais, pelo menos semelhantes as da 
iniciativa privada. Nao obstante, persistem muitas outras complexidades 
nessa organizagao, a comegar pela pr6pria definigao do que seja uma 
empresa publica. 

Conforme as observacoes acima, a iniciativa dos Correios no Brasil foi a de 

adotar um modelo de gestao de empresa publica que, segundo Kohama (2003, p. 

40), "e uma entidade dotada de personalidade juridica de direito privado, com 

patrimdnio proprio e capital exclusivamente govemamental". Foi com a finalidade 

principal de manter-se competitiva. Portanto, muito diferente das autarquias e das 

fundacoes publicas por serem de personalidade privada e nao ostentar qualquer 

parcela de poder publico. Percebeu-se que este modelo permitiu aos Correios 

adotarem uma serie de praticas e tecnicas de gestao mais modernas e flexfveis, que 

embora nao tenham sido capazes de sobrepujar todas as dificuldades proprias da 

burocracia estatal, propiciaram a empresa a conquistar uma serie de exitos em sua 

busca pela excelencia da gestao. 

2.3 Missao, Visao e Valores da ECT1 

A Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos ainda nao disponibilizou na 

rede mundial de computadores, o seu Balanco Social relativo ao ano de 2006. Em 

sua home Page encontra-se apenas o Balanco Social relativo ao ano de 2005 

(Anexo I), embora o primeiro balango social divulgado pela referida empresa seja 

relativo ao ano de 2004. Assim sendo, o enfoque realizado nesse item diz respeito 

aos dados sociais relativos ao exercicio 2004 e 2005. 

1 Fonte: Piano Estrategico da Empresa. Disponivel na Intranet Corporativa da Empresa. 

Acessado em 09/2007. 
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Missao: Facilitar as relagoes pessoais e empresariais mediante a oferta de 

servigos de correios com etica, competitividade, lucratividade e responsabilidade 

social. 

Visao: Ser reconhecida pela excelencia e inovagao na prestacao de servigos 

de correios. 

Valores: A ECT valoriza: a) Satisfagao dos Clientes; b) Respeito aos 

Empregados; c) Etica nos Relacionamentos; d) Competencia Profissional; e) 

Compromisso com as Diretrizes Governamentais; f) Responsabilidade Social e g) 

Excelencia Empresarial 
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3 A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

3.1 A Responsabilidade Social: Consideracdes Iniciais 

O Brasil vive um dos momentos mais enriquecedores para a cortstrucao de 

um novo projeto de transformacao e mudanca social. Durante os ultimos trinta anos, 

avancos importantes foram conquistados nos campos politico, economico e social, 

por exemplo as tecnologias da informacao e comunieacao. 

De acordo com Asheley (2002), a construcao da atual conjuntura politica, 

apos o processo de redemocratizagao e elaboracao de um novo texto constitucional, 

favoreceu o surgimento de um ambiente participativo inigualavel em comparagao 

com outros paises da America Latina e do Caribe. Alem disso, mesmo com a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'decada perdida' dos anos 80, a sociedade brasileira mobilizou-se e criou 

importantes mecanismos para garantir seus direitos economicos, como o 'Codigo do 

Consumidor' e novas politicas publicas que garantem a atual estabilidade. 

Na concepcao de Lima (2003, p.15), 

As modificacoes sociais e econdmicas ocorridas mundialmente 
influenciam os padroes comportamentais do ser humano que 
enquanto principal agente promotor do desenvolvimento comeca a 
refletir sobre alternativas de desenvolvimento apoiado em novos 
paradigmas de preservacao ambiental, descentralizacao do poder 
publico e reconhecimento dos desequiltbrios e das potencialidades 
regionais. 

No Brasil, as conquistas sociais como, por exemplo, a universalidade da 

saude e a valorizacao do ensino fundamental, tern sido representativas. Sabe-se 

que essas melhorias trouxeram varios beneficios a populacao brasileira, pois, de 

certa forma, contribuiram para a redugao de varios indices tais como mortalidade, 

analfabetismo, criminalidade, dentre outros. 

Em termos de educagao e capacitagao profissional, essas melhorias 

permitiram a reducao do desemprego. No entanto, tais avancos nao foram 

acompanhados por uma verdadeira transformacao das diferengas sociais ou 

concentragao de renda. Este foi o unico indice que nao apresentou qualquer 

mudanga no ultimo seculo. 
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Segundo Fontes (2001, p. 73), 

As principals razSes para esta estagnacao no campo da transformacao 

social estao diretamente associadas a duas visoes equivocadas sobre o 

desenvolvimento social: com o desenvolvimento econdmico havera 

recursos suficientes para umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'compensagao' ou 'divisao' das riquezas 

geradas pelo progresso e os investimentos sociais estao diretamente 

relacionados a acoes assistenciais; ou seja, sao sindnimos. 

De acordo com o autor, a maioria das transformacoes sociais nao 

aconteceram devido a visao equivocada do que seria o desenvolvimento social, 

otimizava-se apenas o lucro e depois destinava-se um percentual das receitas para 

algum tipo de assistencialismo, o que contraria a pratica da responsabilidade social 

que deve ser uma atitude conjunta e continua com o desenvolvimento economico da 

entidade. 

Explica Meio Neto (2001, p. 45), que 

O maior beneficio que uma instituigao social pode oferecer a 

sociedade nao e a sua capacidade de gerar recursos financeiros 

com a provisao de servigos. Se este fosse o caso, nao haveria 

necessidade de t§-las atuando na transformagio social, pois 

estaria prontamente caracterizada a fung§o comercial de sua 

atividade. 

As politicas sociais devem estabelecer novos paradigmas e prioridades para 

uma atuacao ampla de transformacao social. Pequenos projetos de assistencia 

carecem de uma visao mais ampla de sua fungao para o desenvolvimento social de 

um pais. Informa Doria et al. (1999, p. 60), que 

Empresas, fundagoes e institutos ligados ao setor empresarial vem 
consolidando o conceito e a pralica da responsabilidade social do 
empresariado brasileira, por meio de agoes de envolvimento com a 
sociedade civil e 6rg§os governamentais. Sem duvida, num pais 
com os desafios do Brasil, iniciativas consistentes nas areas 
sociais e educacionais sao sempre bem-vindas. Porem, e preciso 
ter claro quais sao os papeis e os limites de cada ator na 
proposigao e no encaminhamento de solugSes para o quadro de 
miseria e exclusao que impera em nosso pais. Isso significa que as 
agoes do empresariado e da sociedade civil nao devem ter a 
pretensio de substituir a responsabilidade majoritaria do Estado 
em suas fungoes sociais. 

Nesse contexto, tem-se observado que, o interesse da maioria das 

entidades ligadas ao setor empresarial vem se firmando gradativamente nos ultimos 
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tempos, no que diz respeito ao efetivo entendimento e execucao de acoes voltadas 

para os diversos usuarios que estao envolvidos com a organizagao no que se refere 

a pratica espontanea, consistente e continua de responsabilidade social. 

Essas atitudes sao consideradas pertinentes devido a desigualdade social 

que se observa em todo territorio brasileira, contribuindo assim, para que, em um 

futuro acontega uma significativa melhoria na qualidade de vida da populagao 

assistida, em consequencia das atitudes das entidades atuando em sinergia com o 

Governo, mantendo iniciativas e praticas de responsabilidade social que devera ser 

continua. 

Na visao de Meio Neto (2001, p. 123), 

O perfil do desenvolvimento modificou radicalmente nos ultimos 
quarenta anos no Brasil. Os elementos politico e econdmico, 
mesmo por caminhos diferentes, enriqueceram-se de novas 
propostas e politicas de atuacao, abrindo espaco para o elemento 
social. Assim, deve-se dar uma macro-fungSo a area social e criar 
mecanismos para que essa macro-funcao funcione dentro dos 
eixos da competencia, sustentabilidade, eonsciencia e etica. Pois, 
somente desta forma, o processo de transformacao social sera 
iniciado, sepultando as boas intencSes do repasse feito aos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
perdedores, que nao obstante, devemos lembrar, sao antes de 
mais nada, cidadaos, trabalhadores e seres humanos. 

No nivel institucional, o desafio para o desenvolvimento de uma nova 

eonsciencia social, com base na integralidade humana, sera como construir e 

cimentar um novo e amplo consenso social, especialmente para assegurar uma 

politica de emprego para o desenvolvimento sustentavel e a oferta de servigos 

sociais eficientes. 

3.2 A Importancia da Contabilidade para o Social 

A contabilidade baseia-se em um sistema de informagao desenvolvido para 

evidenciar a situagao patrimonial, economica e financeira das entidades, sendo 

estas pessoas fisicas ou juridicas e com ou sem finalidades lucrativas. 



2 3 

Afirma Kroetz (2000, p. 11), que 

A Contabilidade e uma ciencia social que estuda a riqueza patrimonial 

individualizada, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, tendo entre 

seus objetivos a geracao de informacSes e a explicacio dos fenomenos 

patrimoniais, possibilitando o controle, o planejamento e a tomada de 

decisao, no enfoque passado/presente/futuro. Tudo isso, servindo aos mais 

diversos usuarios, para que eles possam, por meio de seus atos buscarem 

a prosperidade da entidade e da sociedade. 

As informacoes geradas por essa ciencia, que vao servir de base para varios 

usuarios, sao elaboradas pelo contador, tendo inicio pela captacao das operacoes e 

transacoes realizadas pelas entidades. Apos essa captacao, o contador condensa 

as informagoes em demonstrativos contabeis tais como Balango Patrimonial, 

Demonstragao de Resultado do Exercicio - DRE, entre outras. Dessa forma, ele 

consegue entender a situagao da empresa, fazendo uma avaliagao de seus 

resultados financeiros. 

Para ludicibus e Marion (2002, p. 53) a Contabilidade tern o objetivo "de 

fornecer informagao de natureza economica, financeira e subsidiariamente, fisica, de 

produtividade e social, aos usuarios internos e externos a entidade objeto de 

contabilidade". 

Queiroz e Queiroz (2000, p. 81) afirmam que "sendo a contabilidade uma 

enorme fonte de registro, interpretagao e informagao de dados empresariais e 

governamentais, deve tambem passar a preocupar-se com o retorno a ser dirigido a 

toda a sociedade". 

No contexto atual, e necessario que as organizagoes empresariais 

despertem para a sua responsabilidade social. 

O desenvolvimento da contabilidade social faz-se necessario, pois a 

sociedade esta cada vez mais exigente e cobra das empresas transparencia em 

suas agoes e que sejam responsaveis pelos seus atos, e como o consumidor tern a 

alternativa de optar pelos produtos, nao apenas em relagao a prego e qualidade, 

mas tambem em relagao as empresas que estao adotando um comportamento 

social e agregando valores eticos a seus produtos. 

Genericamente, a Contabilidade Social, que conforme RamanathanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

Silva (1998), "e um processo de selegao de variaveis, medidas e procedimentos 

para avaliar a atividade social da empresa, com o objetivo de produzir informagao 

relevante e divulga-la aos publicos interessados, internos e externos"; visa criar um 
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sistema capaz de inventariar, classificar, registrar, demonstrar, avaliar e explicar os 

dados sobre a atividade social e ambiental da entidade, de modo que no final de 

cada exercicio ou a qualquer momento se possa preparar informes como o Balanco 

Social e a Demonstracao do Valor Adicionado. 

3.3 Diferenca entre Responsabilidade Social e Investimento Social 

O termo responsabilidade social tern tornado conta dos debates 

empresariais trazidos por organizacoes sem fins lucrativos com o desejo de inserir 

uma nova maneira de se fazer negocios. Sabe-se que, no Brasil, o movimento de 

valorizacao da responsabilidade social empresarial ganhou forte impulso na decada 

de 90, atraves da acao de entidades nao governamentais, a exemplo da Fundacao 

Abrinq, do Instituto Ethos e empresas sensibilizadas para a questao, como por 

exemplo: Xerox, Davene, Avon, Shell, Petrobras, Correios e Telegrafos. 

Afirma Leme (1998, p. 19), 

Responsabilidade Social e uma forma de conduzir os negdcios da 

empresa de tal maneira que a torna parceira e co-responsavel pelo 

desenvolvimento social. A empresa socialmente responsavel e 

aquela que possui a capacidade de ouvir os interesses das 

diferentes partes (acionistas, funcionarios, prestadores de servico, 

fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meio-

ambiente) e conseguir incorpora-los no planejamento de suas 

atividades, buscando atender as demandas de todos e nao apenas 

dos acionistas ou proprietaries. 

Esta por traz do conceito de responsabilidade social a nocao de etica, que 

etimologicamente possui significado identico ao conceito de moral. No entanto, de 

origem distinta. Moral vem do latimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'mores', que significa costume, conduta, modo de 

agir; e etica vem do grego 'ethos' e, do mesmo modo quer dizer costume, modo de 

agir (CAVALCANTI, 1998). 

Essa identidade existente entre os seus significados faz com que ambas 

sejam consideradas a mesma coisa. No entanto, a moral, enquanto norma de 

conduta refere-se as situacoes particulares e cotidianas e a etica, destituida do 

papel normatizador, ao menos no que diz respeito aos atos isolados, torna-se 

examinadora da moral. 
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Explica ainda Leme (1998, p. 20), 

Etica e a base da Responsabilidade Social e se expressa atraves 
dos principios e valores adotados pela organizacao. Nao ha 
Responsabilidade Social sem etica nos negocios. Nao adianta uma 
empresa, por um lado pagar mal seus funcionarios, corromper a 
area de compras de seus clientes, pagar propinas a fiscais do 
governo e, por outro, desenvolver programas junto a entidades 
sociais da comunidade. Essa postura nao condiz com uma 
empresa que quer trilhar um caminho de Responsabilidade Social. 
E importante seguir uma linha de coergncia entre acao e discurso. 

Entende-se que a empresa nao devera apenas mostrar que pratica 

responsabilidade social, o que deveria ate ser facil de divulgar suas agoes e ao 

mesmo tempo praticar atos nao condizentes com seus principios. O ideal e que a 

entidade assuma uma postura bastante transparente, com seus diversos usuarios, 

internos e externos, mostrando que, para divulgar sua participagao no envolvimento 

com a responsabilidade social, assumindo uma postura coerente no tocante as suas 

praticas e agoes sociais. 

A moral normatiza, direciona a pratica das pessoas, e a etica teoriza sobre 

as condutas. 

O conceito de responsabilidade social e frequentemente confundido com o 

conceito de investimento social. Entretanto, tern significados e praticas distintas. Por 

sua vez, a responsabilidade social empresarial diz respeito ao proprio 

desenvolvimento do processo de gestao empresarial. 

Ferreira (1999), define responsabilidade social como situagao de um agente 

consciente com relagao aos fatos que ele pratica voluntariamente e socialmente, que 

interessa a sociedade. O conceito dessas duas palavras juntas e traduzido no 

mercado social como uma agao que venha causar transformagao na sociedade. 

Algumas organizagoes sem fins lucrativos cuja existencia esta voltada para 

disseminar o conceito de investimento social privado, e estimular a sua pratica, 

dando apoio a criagao de institutos ou fundagoes empresarias, como o Instituto de 

Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS) e o Grupo de Institutos, Fundagoes e 

Empresas (GIFE), definem claramente este conceito como sendo recursos alocados 

em beneficio da sociedade. 
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Registra Leme (1998, p. 21), 

Ao contrario do que muitos pensam, o investimento social privado 
nao deve ser confundido com assistencialismo. Como qualquer 
investimento, as pessoas fisicas ou juridicas que financiam 
projetos de cunho social tern o intuito de aferir os resultados 
alcancados. Ha, portanto, a preocupacao em se gerar um retorno 
positivo a sociedade, de forma que o monitoramento das atividades 
desempenhadas seja constante e envolva uma equipe de 
profissionais, tais como assistentes sociais, pedagogos e 
educadores. Isto leva ao crescimento e maior profissionalizacao do 
'terceiro setor" frente as dificuldades dos setores publico e privado 
no combate as mazelas sociais do pais. 

Entende-se que as praticas de investimento social sao de natureza distinta e 

nao devem ser confundidas e nem usadas como ferramentas de comercializagao de 

bens tangiveis e intangiveis (fins lucrativos), por parte da empresa mantenedora, 

como sao, por exemplo, marketing, promocao de vendas ou patrocinio, bem como 

politicas e procedimentos de recursos humanos, que objetivam o desenvolvimento e 

o bem estar da propria forca de trabalho, portanto, no interesse da empresa. 

Nesse sentido, o investimento social deve ser visto como algo a gerar 

beneficios para a sociedade por instituigoes governamentais e pela sociedade civil. 

Nao somente as empresas podem fazer investimentos sociais, mas qualquer 

instituigao. 

Para Fontes (2001, p. 71), 

Ha uma visao equivocada de que as empresas ou os empresarios 
estao interessados apenas em alocar recursos para a area social 
em func§o dos seus ganhos individuals ou corporativos. Isso e 
apenas a aplicacao da I6gica do mercado comercial e das teorias 
liberais nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA area social. No mercado social, essa logica nao 
funciona e observa-se que, muitas vezes, a ideia de investimento 
social e aceita com muito mais entusiasmo por empresarios. 

O investimento social privado corporativo pode ser entendido como sendo 

recursos alocados, com objetivos de ganho para a sociedade, provenientes de 

pessoas juridicas que trabalham dentro da esfera privada segmentando 

especificamente as corporagoes. Quanto ao marketing social, muitas vezes 

confundido como promogao social e utilizado de forma erronea, segundo Cavalcanti 

(1998, p. 123), 
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[...] e a gestao estrategica do processo de introdugao de inovacoes sociais 

a partir da adocao de comportamentos, atitudes e praticas individuais e 

coletivas orientadas por preceitos etieos, fundamentados nos direitos 

humanos e na equidade social. 

Marketing social, pode ser considerado uma ferramenta utilizada para a 

aceitacao de uma ideia ou pratica social, nao podendo assim ser confundido com 

investimento social. As organizagoes que fazem investimentos sociais podem e 

devem utilizar o marketing social para alcangar melhores resultados para os seus 

investimentos sociais. 

A conduta e a iniciativa das empresas que decidem participar efetivamente 

do compromisso com a responsabilidade social, atraves de investimentos sociais 

realizados por filosofia institucional, merecem o reconhecimento da sociedade e ate 

serem recompensadas com um direcionamento de parcela da populagao para 

adquirir os produtos/servigos oferecidos pela entidade. 

A sociedade devera ficar atenta, pois da mesma forma que existem 

empresas comprometidas com a responsabilidade social, tern aquelas que agridem 

o meio ambiente e para amenizar os efeitos de suas praticas indevidas, investem no 

social apenas para tentar reverter ou esconder as suas atitudes nao condizentes 

com suas praticas sociais. 

No entanto, a sociedade precisa saber diferenciar as empresas que 

investem por filosofia, assumindo um compromisso com a sociedade, daquelas que 

investem apenas por marketing social. 

O conceito de agio social empresarial tambem nao deve ser confundido 

com o conceito de investimento social privado corporativo, pelo fato de nem sempre 

a agio social empresarial esta voltada para a comunidade, para o publico externo as 

organizagoes. 

Uma agio social empresarial pode ser voltada para o publico interno, seus 

funcionarios, como investimentos na educagao formal deles, a criagao de creches 

para os filhos dos seus funcionarios, o investimento em saude para com os seus 

funcionarios. 

Na concepgao de Fontes (2001, p. 63), o maior 'inimigo' do conceito de 

investimento social e o conceito de gasto social, conhecido pelos economistas 

tradicionais como um instrumento de 'recompensa aos perdedores', isto por que 



2 8 

E comum observar estudos que tentam demonstrar formas mais 
eficientes de utilizacao dos gastos sociais. Esses gastos sao vistos 
como despesas que devem ser repassadas a sociedade em razao 
de emergencias especfficas ou da necessidade de pagamento de 
dtvidas sociais, como no caso da institucionalizagao de criangas 
identificadas como 'de rua' ou 'carentes'. Investimento, no entanto, 
nao combina com gastos emergenciais. Por essa razao, cria-se a 
imagem de que essas atividades nao produzem riquezas 
econdmicas, mas somente dispendios financeiros. 

O investimento social e a base fundamental para o crescimento economico 

de um pais e a diminuicao das suas diferengas sociais e economicas. Um exemplo 

de retorno do investimento social para a economia e o aumento da produtividade em 

relagao aos anos de escolaridade. Com a melhoria do nivel da escolaridade, o nivel 

de produtividade economica cresce consideravelmente. 

Tomando por base o que foi exposto, entende-se que a principal diferenga 

entre investimento social e responsabilidade social, reside no fato desta buscar 

promover a melhoria da qualidade de vida da populagao beneficiada pelas agoes 

sociais desenvolvidas pelo setor empresarial ou pela sociedade civil organizada, 

sem, contudo, preocupar-se com o retorno economico, resultado que e esperado, 

quando se investe socialmente. 

Dentro do mesmo contexto, compreende-se que a Responsabilidade Social 

e uma soma de atitudes assumidas por agentes sociais, organizagoes publicas ou 

empresariais, voltadas para o desenvolvimento sustentado da sociedade. 

Nesse sentido, uma empresa responsavel socialmente visa a obtengao de 

resultados sociais significativos, produzindo mudangas para melhorar a vida das 

pessoas, preservando a riqueza da vida humana e renovando as razoes de 

esperanga no futuro do mundo. 

No entanto, para que exista responsabilidade social, e preciso que exista 

uma relagao etica e transparente da empresa com a populagao/comunidade, 

estabelecendo metas de desenvolvimento sustentavel da sociedade, sem, contudo, 

desejar como retorno resultados economicos. 

Aiem de ter um compromisso com a preservagao dos recursos ambientais e 

culturais para geragoes futuras, as agoes socialmente responsaveis respeitam a 

diversidade e promovem a redugao das desigualdades sociais. 
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3.4 Responsabilidade Social: Financiamentos e Projetos 

De acordo com Leme (1998, p. 27), 

As empresas podem usar suas capacidades de planejamento e organizagao 
para gerar recursos, visando o desenvolvimento de agoes em favor do 
desenvolvimento social. Alem disso, podem optar por financiar diretamente 
determinados projetos, sugerindo que essas despesas sejam langadas 
numa categoria de investimentos sociais, em lugar de caridade ou 
filantropia. 

Dessa forma, as empresas podem criar orcamentos proprios para aplicagao 

em agoes sociais, aiocando os recursos conforme criterios financeiros variaveis 

(percentuais sobre vendas e sobre lucros). Podem tambem destinar verbas 

institucionais para apoio de programas ou projetos especificos com os quais 

estabelecam convenios ou outras formas de acordo. 

Por outro lado, a criatividade e sempre bem-vinda quando se trata de gerar 

recursos. Uma possibilidade interessante e criar linhas de servigos ou produtos 

especificamente, destinadas a obter verbas para uma iniciativa social, ou destinar 

percentuais das vendas de determinados produtos ou servigos para o mesmo fim. 

Esses percentuais podem ser destinados permanente ou temporariamente a fins 

sociais, e, neste ultimo caso, podem fazer parte de promogoes, quando se anuncia 

ao publico que parte das receitas arrecadadas vai beneficiar este ou aquele projeto. 

Informa Asheley (2002, p. 27), que 

Ha muitas ideias criativas em circulagao, visando levantar recursos que 

possam ser aplicados em prol das criangas e adolescentes. As empresas 

podem, enfim, aderir a ag6es de geragao de verbas sociais para a infancia 

e adolescencia comprovadamente eficazes. 

Um dos pianos mais importantes das empresas preocupadas com o social e 

incentivar seus parceiros (empresas, distribuidores e consumidores) a se 

envolverem em novas mobilizagoes. Habituadas a valorizar o conhecimento 

especializado, muitas empresas podem buscar parcerias com instituigoes 

reconhecidas para criar e executar programas sociais com maior seguranga. 
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3.5 O Modelo ISO 9000 aplicado a Responsabilidade Social 

Tem-se observado que, com o objetivo de estimular a responsabilidade 

social empresarial, uma serie de instrumentos de certificagao foi criado nos ultimos 

anos. O apelo relacionado a esses selos ou certificados e de facil compreensao. 

Num mundo cada vez mais competitivo, empresas veem vantagens comparativas 

em adquirir certificacoes que atestem sua boa pratica empresarial. 

Afirma Oliveira (2003, p. 13), que 

O modelo de certificar empresas atraves da realizadao de 
auditorias por renomadas entidades independentes esta sendo 
reconhecido pelo mercado como eficaz. Mais de 500.000 empresas 
em todo o mundo tiveram seus sistemas de qualidade auditados e 
reconhecidos, provando para seus clientes que essas empresas 
dao prioridade ao aspecto da qualidade. Milhares de empresas 
estao em busca da certificacao de acordo com a norma ISO 
14.000, para demonstrar a sua preocupacao com o meio ambiente. 

A pressao por produtos e servigos socialmente corretos faz com que 

empresas adotem processos de reformulagao interna para se adequarem as normas 

impostas pelas entidades certificadoras. 

Ainda de acordo com Oliveira (2003, p. 51), entre algumas das certificacoes 

mais cobigadas atualmente, enumeramos as seguintes: 

a) Selo Empresa Amiga da Crianga: Selo criado pela 'Fundagao Abrinq' para 

empresas que nao utilizem mao-de-obra infantil e contribuam para a melhoria das 

condigoes de vida de criangas e adolescentes. 

b) ISO 14000: e apenas mais uma das certificagoes criadas pela zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'International Organization for Standardization' (ISO). O ISO 14000, parente do ISO 

9000, da destaque as agoes ambientais da empresa merecedora da certificagao. 

c) AA1000: foi criado em 1996 pelo 'Institute of Social and Ethical 

Accountability'. Esta certificagao de cunho social enfoca principalmente a relagao da 

empresa com seus diversos parceiros. Uma de suas principals caracteristicas e o 

carater evolutivo ja que e uma avaliagao regular (anual). 

d) SA8000: Baseada nas normas da Organizagao Internacional do Trabalho 

(OIT), na Declaragao Universal dos Direitos Humanos e na Declaragao Universal 

dos Direitos da Crianga da ONU, a 'Social Accountability 8000' e uma das normas 
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internacionais mais conhecidas. Enfoca, primordialmente, relacoes trabalhistas e 

visa assegurar que nao existam agoes anti-sociais ao longo da cadeia produtiva, 

como trabalho infantil, trabalho escravo ou discriminacao. 

As organizagoes interessadas em comprovar o atendimento aos requisitos 

da norma sao submetidas a auditorias por tecnicos especializados de renomadas 

entidades independentes. O certificado so e concedido aquelas organizagoes que 

cumprem totalmente os requisitos da norma, que envolvem os seguintes aspectos: 

trabalho infantil, trabalho forgado, seguranga e saude no trabalho, liberdade de 

associagao e direitos coletivos, diseriminagao (sexual, raga, politica, nacionalidade, 

entre outros), praticas disciplinares, remuneragao, e carga horaria de trabalho. 

Ainda na visao de Oliveira (2003), a certificagao do sistema de 

responsabilidade social baseado na norma SA8000 por uma entidade independente, 

com reconhecimento internacional, e uma forma de dar credibilidade ao trabalho da 

empresa. 

Atraves da implantagao da SA8000, a empresa demonstra que esta 

preocupada com a responsabilidade social com relagao a seus empregados. Antes 

de divulgar para o publico externo a preocupagao com a responsabilidade social, a 

empresa, antes de tudo, deve garantir que esta praticando esses principios dentro 

de casa. 

De acordo com os conceitos lidos, verifica-se a importancia desses 

certificados para a imagem das empresas junto a sociedade, onde empresas que 

conseguem inserir-se nesses pad roes alcangaram vantagens competitivas e lugar 

de destaque no cenario nacional. 
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4 O BALANCO SOCIAL E SUA APLICABILIDADE 

4.1 O Balango Social: Conceito e Aplicagoes 

O Balango Social se caracteriza pela demonstragao das praticas de 

responsabilidade social, ou seja, por meio desse instrumento a empresa torna 

publicas as agoes sociais que empreende com os seus diversos parceiros: 

empregados, comunidade, meio ambiente, entre outros. 

Explica Tinoco (2001, p. 34), que 

O Balango Social tern por objetivo ser equitativo e comunicar informagao 
que satisfaga a necessidade de quern dela precisa. Essa e a missao da 
Contabilidade, como ciencia de reportar informagao contabil, financeira, 
economica, social, fisica, de produtividade e de qualidade. 

O Balango Social e um documento publicado anualmente, reunindo um 

conjunto de informagoes sobre as atividades desenvolvidas por uma empresa, em 

promogao humana e social, dirigidas aos seus empregados e a comunidade onde 

esta inserida. Sucupira (2003, p. 02), afirma que 

O Balango Social pode ser definido como um instrumento de gestao e de 
informagSo que visa reportar da forma mais transparente possivel, 
informagSes economicas, financeiras e sociais do desempenho das 
entidades, aos mais diferenciados usuaiios da informagao. 

O instrumento de informagao acima citado representa a demonstragao dos 

gastos e das influencias recebidas e transmitidas pelas entidades na promogao 

humana, social e ecologica. Os efeitos dessa interagao dirigem-se aos gestores, aos 

empregados e a comunidade, no espago temporal passado/presente/futuro, 

tornando-se parte integrante da Contabilidade Social, configurando-se numa 

demonstragao para a sociedade. 

No contexto interno organizacional Kroetz apud Batista (2000, p. 40) coloca 

que 
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O Balango Social e um instrumento gerencial que possibilita o controle e a 
tomada de decisao estrategica de agoes que favoregam as relagSes sociais 
internas e extemas ao ambiente da organizagao. Nessa perspectiva os 
gestores podem acompanhar as agoes realizadas para o desenvolvimento 
dos recursos humanos, os programas das agoes sociais e de preservagao 
do meio ambiente. 

Entende-se que, o Balango Social pode ser considerado um instrumento 

gerencial constituido por um processo que abrange planejamento, execucao, 

acompanhamento e avaliagao das agoes sociais de cada empresa, de forma a 

sistematizar a sua gestao social. Sabe-se que, nesse sentido, o balango social e um 

conjunto de informagoes quantificadas, por meio das quais a organizagao podera 

acompanhar, de maneira objetiva, o desenvolvimento de suas atividades, no campo 

dos recursos humanos, bem como medir seu desempenho na implantagao de 

programas de carater social. 

Para Meio Neto (1999, p. 12), 

Balango Social e o instrumento de avaliag§o do desempenho da empresa 
no campo da cidadania empresarial, pois demonstra todas as agoes sociais 
desenvolvidas em determinado periodo. Neste instrumento s i o 
discriminadas as agoes sociais quanto a sua natureza, seja de 
responsabilidade interna ou externa, a sua especificidade (doagoes, 
investimentos) e ao valor gasto. 

A expressao 'balango social' tern sido definida de varias formas. No entanto, 

com pouca divergencia quanto ao carater de prestacao de contas das agoes sociais. 

As definigoes supracitadas convergem para o entendimento de que o 

balango social e um conjunto de informagoes economicas e sociais, que tern como 

objetivo a divulgagao de informagoes sobre o desempenho economico e financeiro e 

social das entidades. 

Para a sociedade, o Balango Social e um demonstrative que informa as 

agoes das organizagoes que estao contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida da populagao, evidenciando os impactos sociais e ambientais resultantes 

principalmente das atividades empresariais. 

O Balango Social se apresenta como um demonstrativo fundamental para a 

avaliagao dos elementos integrantes do contexto de desenvolvimento local. Fazendo 

uso da metodologia, a empresa avalia seus investimentos na area social, ao mesmo 

tempo que passa para a populagao esses resultados. 



34 

4.2 Objetivos do Balango Social 

De acordo com Taylor (1980, p. 38), o Balango Social pode assumir diversos 

objetivos de acordo com o envolvimento da empresa na area social, podendo ser 

resumidos em: 

a) Instrumento de Dialogo e Comunicagao: a empresa, quando assume suas 

responsabilidades sociais, desenvolve um processo de comunicagao continua e 

permanente com os componentes da sua inter-relagao interna e externa. 

b) Instrumento de Relagoes Publicas das Organizagoes: uma publicidade 

positiva, usada pela empresa para divulgar os resultados efetivos no ambito da sua 

agao social e nao com a finalidade de persuadir a populagao, mostrando fatos 

isolados que pouca importancia apresentam no conjunto das suas agoes com os 

seus parceiros. O Balango Social deve retratar o todo e nao as partes. 

c) Instrumento de Gestao Social: quando a empresa decide atuar no piano 

social empresarial, porque compreende a importancia que tern, o interesse humano 

vai acompanhar todas as suas agoes. A analise, o planejamento e o controle da 

gestao social serao constantes. 

A fungao principal do Balango Social da empresa e tornar publico a 

responsabilidade social da empresa, mostrando com transparencia para o publico 

em geral, atentos consumidores, acionistas e investidores o que a empresa esta 

fazendo na area social. Empresa que cumpre seu papel social atrai mais 

consumidores e esta investindo na sociedade e no seu proprio futuro. 

4.3 A Importancia do Balango Social 

O Balango Social e uma forma de demonstragao para a sociedade, de que a 

questao social esta sendo integrada como questao estrategica e vital da empresa. 

Neste sentido, nao e apenas um relatorio institucional, necessario e legitimo: e a 

demonstragao com dados transparentes, mensuraveis, como e proprio de um 

balango. O balango social nao pode ser confundido com a vitalidade economica da 
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empresa, medida por classicos indicadores de seu desempenho economico-

financeiro e investimento tecnologico. 

Com o balango social, a empresa assume um aspecto de transparencia. E 

como esta divulgando para o publico seus investimentos no meio social, ela ganha 

indiretamente, pois passa a gozar de mais credibilidade junto a sociedade. 

Mediante uma maior divulgacao do conceito de responsabilidade social, e 

com o devido entendimento do seu conceito, podera ser um fator determinante para 

a populagao adquirir um determinado produto ou servigo, observando se a mesma 

faz ou nao algum investimento social, interferindo, de certa maneira, em sua 

escolha. 

4.4 Usuarios dos Dados Contidos no Balango Social 

De acordo com Kroetz (2000), os principals usuarios dos dados contidos no 

Balango Social sao: 

a) Trabalhadores: As informagoes contidas no Balango Social sao 

importantes por apresentar indicadores que revelam a influencia que a entidade 

exerce sobre a sociedade, por divulgar agoes desenvolvidas em beneficio do quadro 

funcional e tambem por construir um conjunto de caracteristicas que representam o 

perfil de seus funcionarios, como faixa etaria, faixas salariais, qualificagao, 

escolaridade, etc.; 

b) Acionistas: Aos acionistas oferecem um conjunto de informagoes uteis, 

que complementam as demonstragoes contabeis e financeiras, permitindo maior 

seguranga na tomada de decisao. 

c) Diretores/Administradores: Para os diretores/administradores o BS 

permite identificar tendencias internas e externas, servindo como um instrumento de 

controle, planejamento e tomada de decisao. 

d) Fornecedores: Aos fornecedores mostram a politica adotada pela 

empresa no campo social e economico, aumentando a confiabilidade em relagao a 

entidade com a qual estao negociando. 

e) Clientes: Para os clientes, atraves dos Balangos Sociais terao a 

oportunidade de conhecer a politica da entidade, suas agoes em relagao ao 
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ambiente social e ecologico, possibilitando maior tranquilidade na opcao de produtos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

el ou servigos. 

f) Sociedade: Para a sociedade o Balango Social supre a necessidade 

informativa, deixando a comunidade ciente dos acontecimentos favoraveis e 

desfavoraveis, internos e externos, decorrentes da atividade desenvolvida. 

g) Governo: Para o governo o Balango Social funciona como um instrumento 

de apoio para o planejamento e tomada de decisao, mostrando a realidade e a 

tendencia no que diz respeito as agoes sociais e ambientais, podendo controlar e 

incentivar as entidades, as quais influenciam diretamente na sociedade e no meio 

ambiente. 

h) Estudiosos: Para os estudiosos atraves do Balango Social podem-se tirar 

varias informagoes, gerando um banco de dados, e possibilitando estudos e 

desenvolvimento de novas pesquisas, sejam na area economica, ecologica, contabil, 

administrativa, social, etc. 

i) Concorrentes: Utilizam as informagoes do Balango Social para investigar a 

vida da entidade divulgadora, verificando as novas tendencias, distribuigao de 

mercado, formas de financiamento, outras agoes em termos de responsabilidade 

social e ambiental. 

j) Sindicatos: As informagoes geradas pelo Balango Social sao aproveitadas 

pelo sindicato para aprimorar o processo de negociagao com a classe empresarial e 

verificar as agoes na area social, que dizem respeito ao quadro de associados. 

Toda e qualquer empresa sobrevive de seus clientes. Para tanto, a 

organizagao precisa conquistar, sob todos os aspectos, a confianga de seus clientes 

e investidores, passando, assim, a gozar de credibilidade. Dessa forma, o Balango 

Social deve ser dirigido e estruturado para oferecer a transparencia dos seus dados, 

abrangendo de forma geral todos os usuarios. 

Conforme Hendriksen e Breda (1999, p. 99), a informagao e composta de 

varias caracteristicas para ser entendida por quern a recebe. Dentre elas destaca-

se: 

a) A oportunidade trata-se da rapidez com que ocorre a disponibilizagao dos 

dados para os usuarios; 

b) A relevancia refere-se a um dado que representa uma surpresa e reduz a 

incerteza; 
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c) A confiabilidade que devera conter informagoes com o minimo de erros 

possiveis, ou seja, tern que ser neutra e fiel na sua disponibilizagao. 

Nesse contexto, verifica-se que a empresa abordada foge um pouco as 

caracteristicas supracitadas, tendo em vista que as informagoes nao estao sendo 

oportunas, ja que o Balango Social disponivel e o do ano de 2005, 

consequentemente proporciona duvidas em relagao a confianga dos usuarios, 

mediante a nao disponibilizagao atualizada das informagoes. 

Sabe-se que fortalece a cada dia a opiniao de que as empresas deverao 

divulgar as informagoes necessarias para o mercado. No entanto, algumas 

empresas relutam em divulgar mais informagoes com a alegagao de que isso ira 

ajudar os concorrentes, favorecer os sindicatos nas negociagoes, dificultar a 

compreensao dos investidores numa divulgagao completa entre outros. 

Ressalta-se que, no Brasil, ainda nao existe uma lei que torne o Balango 

Social uma divulgagao compulsoria. A lei n° 6.404/76, dispoe sobre as 

demonstragoes contabeis obrigatorias que sao: Balango Patrimonial - BP, 

Demonstragao dos Lucres ou Prejuizos Acumulados - DLPA, Demonstragao do 

Resultado do Exercicio - DRE e Demonstragao das Origens e Aplicagoes de 

Recursos - DOAR. 

Porem, as empresas que divulgam o Balango Social voluntariamente, o faz 

no sentido de tornar as suas agoes mais transparentes, visto que, a sociedade 

mantem uma postura diferenciada em relagao as empresas que realizam agoes 

sociais, e protegem o meio ambiente. Nesse sentido, publicando o Balango Social 

ganham credibilidade e agregam valor aos seus resultados. 

4.5 Implantacao do Balango Social 

Na concepgao de Kroetz (2000, p. 37), 

[...] a concepcao e implantacao do Balanco Social e a fuga do paternalismo, 
compreendido como aquela atitude encontrada com frequencia em tantas 
empresas, em que a diregao se reserva o direito e a autoridade exclusiva de 
decidir sobre o que e melhor para todos os empregados, nao apenas no 
campo profissional, mas, ate naquilo que diz respeito a suas opcoes 
individuais. 
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Por sua significancia, o Balango Social e muito mais do que o tema do 

momenta. Quando uma empresa passa a utilizar-se dessa metodologia, ela 

consegue nao somente um gerenciamento de seus recursos humanos, como 

tambem mostrar para a sociedade o valor que esse capital humano possui. 

Atraves da divulgagao do balango social, a sociedade acompanha o 

desempenho da empresa em um determinado indicador (meio ambiente, educagao, 

saude e outros). Por isso, que e importante a transparencia empresarial revelada 

atraves do balango social. 

4.6 Estrutura do Balango Social 

Santos e Pinheiro (2005), afirmam que para poder estimular as empresas a 

publicarem um relatorio padronizado, varias instituigoes se empenharam em criar 

modelos especificos, cada um com suas caracteristicas e suas peculiaridades, de 

forma a facilitar o entendimento dos usuarios dessas informagoes. 

Um modelo muito utilizado pelas empresas brasileiras e o modelo do 

I BASE2, que e uma instituigao criada ha mais de vinte anos, porem passou a ser 

mais conhecida pela sociedade nos ultimos anos, por suas agoes voltadas ao 

aumento do numero de empresas que publicam o Balango Social. Segundo Pi res 

(2002, p. 26), 

O I BASE teve como objetivo inicial o incentivo ao desenvolvimento de uma 

politica de abordagem social por parte das empresas, deixando de lado uma 

postura paternalista que ate entao era defendida pelas empresas e aceita 

pela sociedade. 

Para estimular a participagao de um maior numero de corporagoes, em 

1998, o I BASE langou o Selo Balango Social IBASE/Betinho, o qual e oferecido as 

empresas que aderirem ao modelo proposto pela entidade. Tal selo demonstra que 

a empresa ja deu o primeiro passo para tornar-se uma empresa cidada, 

apresentando publicamente seus investimentos internos e externos, mostrando 

IBASE: Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Economicas. 
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tambem ser uma empresa comprometida com a vida de seus funcionarios, da 

comunidade e do meio ambiente. 

O modelo simples proposto pelo IBASE, diz que qualquer empresa, 

independentemente do numero de funcionarios, teria condicoes de elaborar e 

divulgar o balango social. Por meio desse demonstrative e possivel verificar 

informagoes sobre: receita liquida, lucro operacional, folha de pagamento bruta, 

alimentagao, encargos sociais compulsorios, previdencia privada, saude, educagao, 

creches/auxilio creche, participagao nos lucros ou resultados e outros beneffcios. 

No aspecto social sao observadas informagoes sobre tributos, contribuigoes 

para a sociedade/investimentos na cidadania como educagao e cultura, saude e 

saneamento, habitagao, esporte e lazer, creches, alimentagao, e investimento em 

meio ambiente. Com relagao ao corpo funcional o relatorio traz informagoes sobre: 

numero de empregos ao final do periodo, numero de admissoes durante o periodo, 

numero de mulheres que trabalham na empresa, percentual de cargos de chefia 

ocupados por mulheres, numero de empregados portadores de deficiencia. Alem 

dessas, o relatorio traz tambem outras informagoes consideradas relevantes (IBASE, 

2005) 

4.7 Indicadores do Balango Social 

De acordo com Kroetz (2000, p. 42), de forma geral, o Balango Social devera 

ser composto pelos seguintes indicadores: 

a) Folha de pagamento bruta - valor total da folha de pagamento, incluidos 

os encargos sociais. 

b) Alimentagao - restaurante, tiquete-refeigao, lanches, cestas basicas e 

outros gastos com a alimentagao dos empregados. 

c) Previdencia privada - pianos especiais de aposentadorias, fundagoes 

previdenciarias, complementagoes, beneficios aos aposentados. 

d) Saude - piano de saude, assistencia medica, programas de medicina 

preventiva, programas de qualidade de vida e outros gastos com saude. 
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e) Educagao - treinamento, programas de estagios, reembolso de educagao, 

bolsas de estudos, assinaturas de revistas, gastos com biblioteca e outros gastos 

com educagao e treinamento dos empregados. 

f) Outros beneficios - seguros, emprestimos, gastos com atividades 

recreativas, transportes, creches e outros beneficios oferecidos aos empregados. 

g) Impostos - taxas, contribuigoes e impostos federals, estaduais e 

municipais. 

h) Contribuigoes para a sociedade - investimentos na comunidade, nas 

areas de cultura, esportes, habitagao, saude publica, saneamento, seguranga, 

urbanizagao, defesa civil, educagao, pesquisa, obras publicas, campanhas publicas 

e outros gastos sociais na comunidade sem fins lucrativos. 

i) Investimentos em meio ambiente - Reflorestamento, despoluigao, gastos 

com introdugao de metodos nao poluentes e outros gastos que visem a conservagao 

do meio ambiente. 

j) Numero de empregados no final do periodo - numero de empregados 

registrados no ultimo dia do periodo. 

Esses indicadores devem ser definidos de forma bastante participativa, 

envolvendo todos os setores da empresa, em particular aos operacionais e de 

diregao. No entanto, a montagem do Balango Social deve obedecer a dois requisitos 

basicos: primeiramente, a utilizagao de indicadores que reflitam o desempenho da 

empresa no campo humano e social, ao lado dos que reflitam o grau de satisfagao 

dos empregados em relagao aos programas desenvolvidos. 

Em segundo lugar, o carater participativo que deve presidir o 

desenvolvimento do processo, desde a escolha dos indicadores a serem utilizados, 

a definigao das metas a serem atingidas em relagao a cada indicador, a 

padronizagao com que cada um pesa na vida da empresa e, naturalmente, o grau de 

satisfagao dos empregados com os programas e a propria atividade da empresa. 
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5 ANALISE DOS RESULTADOS 

5.1 Investimentos feitos peia ECT na Area Social 

A Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos foi uma das empresas que 

publicaram seus balancos sociais em 2004, no modelo sugerido pelo IBASE. E, por 

isso, recebeu o direito de utilizar o Selo Balango Social IBASE/Betinho 2003. 

Assim, realizando varias agoes de Responsabilidade Social a empresa 

pesquisada, dentre outros, possuem projetos elencados de acordo com quadro a 

seguir: 

PROGRAMAS SOCIAIS 

CORPORATIVOS 

OBJETIVOS 

Voluntariado e Cidadania Incentivar e apoiar a participagao dos coiaboradores da empresa em 
agoes de voluntariado empresarial, c o m f o c o prioritario e m a t iv idades 

de e d u c a g a o , visando a inclusao social de instituigSes/comunidades em 
situagao de vulnerabilidade social. 

Cidadania em A g i o Contribuir para a inclus§o social de pessoas com deficiencias, apenados 

e adolescentes a partir da experiencia professional e participagao em 

atividades socio-educativas e de integragio na ECT. 

Gestao do Orcamento 

Familiar 

Sensibilizar os coiaboradores quanto a gestao do orgamento, bem como 
oportunizar os empregados e dependentes cursos visando oferecer 
alternativas para o aumento da renda familiar, empregabilidade e 
empreendedorismo. 

Nova Etapa de Vida Proporcionar mudangas de atitudes nos empregados, estimulando-os a 

repensar e construir alternativas de vida pessoal, familiar e profissional 

visando a aposentadoria. 

EducagSo para uma vida 

saudavel 

Desenvolvimento de agoes educativo-preventivas para o publico intemo 

e seus respectivos familiares, visando estimular a adesao a habitos 

saudaveis sobre os aspectos relacionados a AIDS/DST's e dependencia 

de substancias psicoativas. 

Feira da Qualidade de 

Vida e Jornada de Saude 

Sensibilizar os coiaboradores para a pratica de atividades que 
contribuam para o seu desenvolvimento de forma global. 

Fonte: Gerencia de Recursos Humanos - Diretoria Regional da Parafba 

Segundo a Gerencia de Recursos Humanos da Diretoria Regional da Parafba, 

estes projetos estao na empresa desde o ano 2000 e tem-se observado que vem 

beneficiando os usuarios internos e externos. Nota-se que a maioria desses projetos 

coorporativos elencados no quadro supra, sao voltados para os coiaboradores da 

empresa. 
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• Voluntariado e Cidadania - A ECT apoia os coiaboradores a participarem 

em agoes com foco na educagao, atraves de reforgo escolar e curso de 

computagao em comunidades carentes mais vulneraveis, disponibilizando 

duas horas para cada funcionario. 

• Cidadania em Ag io - Esse e um projeto voltado para os usuarios externos 

em que atraves de convenios, a ECT procura integrar atraves da experiencia 

profissional, adolescentes, portadores de necessidades especiais e 

apenados, contribuindo para a inclusao social dos mesmos. 

• Gestao do Orcamento Familiar - A empresa oferece cursos de 

empreendedorismo para oportunizar a exposigao de produtos diversos feitos 

pelos proprios empregados e dependentes, com a finalidade de geragao de 

renda para os mesmos. 

• Nova Eta pa de Vida - Procura sensibilizar os empregados aposentados e 

aposentaveis a mudanga de atitudes com a finalidade de ingressarem em 

outra atividade. 

• Educagao para uma Vida Saudavel - Visa desenvolver agoes educativo-

preventivas para empregados e familiares tais como: combate ao alcoolismo, 

doengas sexualmente transmissiveis e pratica de exercicios. 

• Feira da Qualidade de Vida e Jornada de Saude - E um dos maiores 

eventos de destaque na empresa em que a cada ano aborda uma tematica 

voltada para o social. Em 2006 foi enfocado o meio ambiente. 

Tentando ser reconhecida como uma empresa socialmente responsavel, os 

Correios tambem auxiliam programas governamentais tais como: Fome Zero, 

Solidariedade Expressa e o Combate a Violencia Sexual contra Criangas e 

Adolescentes. 

5.2 Analise dos Dados do Balango Social referente a 2004 e 2005 

O Balango Social e um divulgador das agoes sociais, no qual a empresa 

socialmente responsavel demonstra especificamente as agoes da empresa em 

relagao aos funcionarios, a sociedade e ao meio ambiente. 
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A ECT divulga seu Balango Social, atraves de seu proprio site 3 . 

A empresa realizou o Balango Social no modelo sugerido pelo Instituto 

Brasileira de Analises Sociais e Economicas (IBASE), modelo disponibilizado no 

anexo II. Inclusive a ECT recebeu o selo Balango Social IBASE/Betinho 2004, 

procurando seguir criterios sugeridos neste modelo. 

1. Base de Calculo 2005 Valor 

(Mil reais) 

2004 Valor 

(Mil reais) 

Aumento no RO de 

quase 50% 

Receita Liquida (RL) 7.604.583 6.725.565 Aumento no RO de 

quase 50% Resultado Operaciona! (RO) 396.387 277.792 

Aumento no RO de 

quase 50% 

Folha de Pagamento Bruta (FPB) 4.005.514 3.379.180 

Aumento no RO de 

quase 50% 

Fonte: Balanco Social da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 

Analisando-se os valores dos tres itens iniciais do Balango Social da ECT, 

Receita Liquida (RL), Receita Operacional (RO) e Folha de Pagamento Bruta (FPB), 

que servirao de base para os calcuios dos indicadores sociais que serao analisados 

a seguir, percebe-se que todos tiveram aumentos significativos de 2004 para 2005, 

principalmente no RO que apresenta um aumento de quase 50%, demonstrando 

uma tendencia de crescimento da empresa analisada. 

Em relagao aos indicadores sociais internos, observa-se que a empresa tern 

investido bastante em seus coiaboradores, destacando-se como indicadores mais 

expressivos a alimentagao, que e atraves da distribuigao de vale cesta e vale 

alimentagao com o compartilhamento por parte do empregado de 5 a 15% de acordo 

com a referenda salarial. A saude que e disponibilizado para os empregados atraves 

de um piano de saude proprio da empresa em que os coiaboradores pagam um 

percentual de 10, 15 e 20%, de acordo com a faixa salarial de cada empregado ate o 

teto de dois salarios base para os ativos e ate o teto de tres salarios para os inativos, 

apenas quando e usado o referido piano de saude, o restante, independente do 

valor, e coberto pela empresa. Esses sao os dois indicadores com maiores 

percentuais em relagao a Receita Liquida (RL), tanto em 2004 quanto em 2005. Na 

capacitagao de seus funcionarios e mostrado um percentual relativamente 

expressivo nos dois anos analisados. A referida capacitagao e direcionada para 

treinamentos e bolsas de estudos para Graduagao, Pos-graduagao e Cursos de 

Idiomas. 

www.correios.com.br 

http://www.correios.com.br
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Quanto a participagao nos lucros, destaca-se um aumento no percentual de 

investimentos neste indicador de 2004 para 2005, em relagao a Receita Liquida (RL) 

de aproximadamente 100%, percebe-se nessa analise dos indicadores internos que 

foi direcionado percentuais expressivos para os usuarios internos, principalmente em 

relagao a distribuigao dos lucros da empresa. Nota-se que a empresa procura de 

uma certa maneira motivar seu corpo funcional a desempenhar de forma satisfatoria 

suas atividades com a relativa pretensao de que os mesmos venham agregar mais 

valores em seus resultados operacionais, ocasionando naturalmente um retorno 

para a ECT. 

Referindo-se aos Indicadores sociais externos sao mostrados com destaque 

absoluto os investimentos em cultura e esporte que sao direcionados principalmente 

atraves de patrocinios, o que podera promover a inclusao social de comunidades 

carentes. No indicador referente a educagao, apesar de mostrar um aumento de 

100% no valor investido de 2004 para 2005, porem percebe-se que e um valor 

irrisorio, visto que a educagao e um item de fundamental importancia para o 

desenvolvimento da sociedade. 

Os indicadores saude/saneamento, combate a fome e seguranga alimentar 

nao mostram nenhum tipo de investimento, fato que demonstra para os usuarios que 

a ECT devera destinar investimentos para essas areas em que a empresa de certa 

maneira tern deixado a desejar a medida em que a mesma e reconhecida como uma 

empresa que investe no social, e tern compromisso com a sociedade. 

No que diz respeito aos indicadores ambientais e mostrado numeros muitos 

pequenos nos dois anos analisados com percentuais inexpressivos em relagao a 

Receita Liquida mostrando apenas um percentual de 0,01%, levando-se a 

questionar o desinteresse da empresa com relagao a esse indicador tao importante 

na atualidade e considerando-se a estrutura da organizagao. A ECT poderia destinar 

percentuais mais elevados para esse indicador por ser um item bastante enfocado 

por instituigoes ligadas ao setor, como tambem pela sociedade com relagao as 

empresas que investem no meio ambiente. 

Ainda com relagao aos indicadores ambientais, no item quanto ao 

estabelecimento de "metas anuais" para minimizar residuos a empresa informa que 

cumpre de 0 a 50%. Reconhece-se que a ECT poderia instituir um percentual maior, 

por tratar-se de um item tambem importante e considerando-se a expressividade da 

instituigao. 
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Analisando os indicadores relacionados ao corpo funcional, verifica-se que o 

numero de empregados aumentou em 513 novos funcionarios e quanto aos 

empregados terceirizados ocorreu uma redugao de 224 contratacoes de 2004 para 

2005. Entende-se que a ECT esta optando pela contratacao de mais estagiarios, 

visto que houve um aumento de 444 novos estagiarios de um ano para o outro. 

Nota-se que com essa atitude, a empresa proporciona novas oportunidades de 

trabalho a pessoas com menos experiencia, contudo visa tambem a diminuicao dos 

seus encargos sociais considerando que e uma mao-de-obra mais barata. 

A presenca de mulheres em cargos de chefia teve um aumento significante de 

um ano para o outro de 3,64%, deixando evidente o fato de que a empresa esta 

mudando sua visao em relagao a cargos ocupados somente por homens. 

Em relagao aos negros, aconteceu o contrario, os dados mostram que 

aumentou em 117 novos empregados negros, no entanto, o percentual de cargos de 

chefia ocupados pelos os mesmos houve uma redugao de 1,34%, fato demonstrado 

que, apesar da existencia de mais negros contratados, nao foram designados a 

ocuparem fungoes de chefia. 

Os Portadores de Necessidades Especiais (PNEs) correspondiam a um total 

de 2.408 em 2004, ocorrendo uma redugao no ano seguinte de 81 contratados, fato 

aparentemente negativo. Segundo a Diretoria de Recursos Humanos essa 

diminuigao e justificada pelo aumento de beneficios tais como: vale alimentagao, 

aumento do salario base e redugao da carga horaria destinado aos que continuam 

na empresa. 

Verificando-se as informagoes relevantes quanto ao exercicio da cidadania 

empresarial e demonstrado que o numero de acidentes de trabalho em 2005 e a 

meta para o ano seguinte, permaneceu praticamente inalterado, mostrando um 

percentual em torno de 1% em relagao ao numero de empregados, reconhece-se 

que e um percentual aceitavel, considerando-se as atividades de periculosidade de 

parcela dos funcionarios, provavelmente resultado de politicas preventivas 

desenvolvidas pela empresa. 

No que tange aos projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa e 

mostrado que sao definidos pela diregao, deixando transparecer que a empresa 

poderia ser mais democratica, no momento em que nao inclui a opiniao de seus 

coiaboradores. 
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Referindo-se ao numero de reclamagoes na justica a quantidade em 2005 e a 

meta para o ano seguinte, permanece constante. No Procom ocorreram 219 

reclamagoes em 2005, ja a meta para o ano seguinte e estipulado uma redugao em 

torno de 100%. As reclamagoes registradas na propria empresa, atraves da Central 

de Atendimento ao Cliente em 2005, mostram numeros expressivos (676.640) e, 

considerando que a meta prevista para o ano seguinte estipula-se um aumento 

aproximado de 100%, observa-se que cumulativamente e a longo prazo podera 

afetar a imagem institucional da empresa junto a sociedade. Todavia, pode-se 

considerar esse grande aumento no numero de reclamagoes estipulado para o ano 

seguinte devido a grande demanda de servigos executados pela ECT e o provavel 

aumento de novos contratos para o transporte/entrega de objetos, crescendo o fluxo 

nas operagoes e consequentemente impactando nas exigencias dos usuarios. 

Em seu Balango Social, a ECT teve a preocupagao de relatar que nao utiliza 

mao-de-obra infantil ou trabalho escravo e que nao tern envolvimento com 

prostituigao ou exploragao sexual de crianga ou adolescentes. 

A empresa apresenta as metas para o ano subseqiiente, em que sao 

demonstrados seus objetivos a serem alcangados. 

Percebe-se que no Balango Social da referida empresa poderia ser 

evidenciado com mais detalhes, informagoes sobre a equipe encarregada pela 

elaboragao do referido Balango. Consta de maneira concisa, apenas o responsavel 

pelas informagoes que e o presidente da empresa Carlos Henrique Almeida 

Custodio: e-mail: presidencia@correios.com.br- (61) 3426-1900. 

Pode-se concluir com estas analises, que considerando que o Balango Social 

e uma importante ferramenta de divulgagao da vida das empresas, ele e capaz de 

promover a consolidagao da imagem etica das empresas junto a sociedade. 

mailto:presidencia@correios.com.br-
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6 CONSIDERACOES FINAIS 

A economia moderna exige que as empresas tenham responsabilidades 

sociais com seus funcionarios, seus clientes, fornecedores e acionistas, bem como a 

comunidade em que atuam, e com o meio ambiente, nlo mais restringindo as 

finalidades intrinsecas de cuidar exclusivamente de seu desempenho como 

empresa. A sociedade quer saber tambem qual a contribuicao que elas estao dando 

a seu desenvolvimento e a sua melhoria como um todo. Quanto mais transparente 

for a demonstragao dessa contribuicao, maior sera sua credibilidade junto ao 

publico. 

O Balango Social e um instrumento de gestao e de informagao que evidencia 

plenamente as informagoes economicas, financeiras e sociais do desempenho das 

entidades, propiciando uma visao completa da participagao, contribuigao social e 

economica da empresa em seu ambiente de atuagao, agregando, assim, um 

conjunto de informagoes, relacionando as despesas das empresas em itens 

considerados sociais. 

Em 2004, a ECT passou a utilizar o modelo do IBASE, o que demonstrou 

uma preocupagao da empresa em adequar-se e adotar o modelo citado, numa 

tendencia seguida pelas grandes empresas do pais. Apos essa mudanga, a ECT 

recebeu o direito de utilizar o Selo Balango Social IBASE/Betinho 2003. 

Ao longo da pesquisa pode-se destacar a credibilidade da marca ECT como a 

principal vantagem entre tantas advindas dos investimentos sociais desenvolvidos 

pela empresa. 

Percebeu-se que na analise dos resultados da referida empresa, a mesma 

apresenta pontos positivos e negativos no tocante aos seus investimentos sociais. 

Reconhece-se que foi direcionado uma quantia relevante para os usuarios 

internos estimulando os coiaboradores a desempenharem de forma satisfatoria suas 

atividades para dessa forma agregarem mais valores aos seus resultados 

operacionais. 

Mediante os investimentos externos notou-se que e necessario destinar mais 

investimentos em educagao, saude/saneamento e combate a fome e a seguranga 

alimentar, visto que foi demonstrado em seu Balango Social valores ainda 

insignificantes de investimentos voltados a atender de forma satisfatoria as 
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necessidades no que diz respeito aos seus usuarios externos (sociedade). 

Mostrando com isso que a ECT podera se reportar mais no tocante ao envolvimento 

e compromisso com a sociedade, para realmente poder ser considerada uma 

empresa socialmente responsavel. 
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ANEXOI 
BALANCO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 

1»B*«e«i*GtteutO ' .. '- •'>'/;; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' 2005zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Valor (Mil reals) 2004 Vator (Mil reals) 

ReoaBa liquida (St) 7.604.583 8.725.585: 

Resultado operational <RQ) 398.387 277,792; 

Folha de pagamento bruts (FPB) : 4.O05.S14 -3.378.180! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I . jhdte a donszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASotMtfmnm •':-:> imt>":} Valor (mil) % sobre FPB : % sobre fit. Valor (mil) % soars FPB % sobre RL 

Ataentsc&o 47Z501 11,80% 8,21% 428.891 12,70% 6,38% [ 

Encamos aodaft compuJsdrtos 807.700 20,16% 10,82% ' 885.878 20,80% 10,35%; 

Prwidtacla prtvsda '159.S86 3,88% 2,01% 138.864 4,05% . 2,04%5 

Saflde 347.603 8,68% 4,57% 274.880 8,13% 4,09%: 

Seguranfa e saOde no trabalho : 4.3S8 0,11% 0,08%. 4.681 0,14% 0,07%: 

Educacto 747 0,02% 0,01% 884 0,02% 0,01%; 

Cultura 881 0,02% 0,01% 711 0,02% o,oi%: 

CapadlacSoadesenvoMmentoproflMlonal . 31,633 0.7fi% 0,42% 31.014 0,92% 0,48%' 

Creches ou atsdlkwaeerw 14.680 0,37% 0,19% 11.591 0,34% 0.17%; 

Parttdpajao nos lucros ou rssuBados 47.071 1,18% 0,82% 22.708 0,87% 0,34%; 

Outros .:. ' 6.728 0.14% 0.08% 2.885 0.08% 0.04% 

Total - Indicadores loclals Internos i 1:882.629 47,25% 24,89% 1.811.187 47,68% 23,96%: 

3 i fydlcMiort* Socials BxJ)Wk»V' 'S/ i »|? ^ i 1i  - Valor (mB) % aobm.RO % sobre Valor (mil) % sobre RO % sobre RL 

EducacSo 28 0,01% 0.00% 14 0.01% 0,00%; 

Cultura ' ; 18.680 4,21% 0,22% 15.850 5.83% 0,23%! 

Saiitioesaneamento 0 0.00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Eaporta ii,23a 2,83% 0,16% 11.064 3,98% 0,18% 

Ccm*8*aS ferns esesuransaaSfWintef ••' , . 0 0,00% 0,00% 0 0.00% 0,00% 

Outros 40.348 10,18% 0,53% 40.628 14.82% 0,80% 

Totdl da* eorrtrIbu1c6«s para * sociedade 68.298 17.23% 0,80% 87.354 2455% 1,00% 

Trtwto«{a5«Ji«!dosfifl«sraoaaodala) . 078.509 171,17% 8,82% 814.993 221,38% 8,14% 

Total - Irtdlcadera* socials extemos 748.807 188,40% 9,82% 88Z347 245.83% 10,15% 

4 * Indlcscks** A m M i i l ^ ^ i K ^ ' ^ ^ M S i  Valor (mil) % sobre RO %sobre RL Vatoflmtl) % sobre RO % sobre RL 

lnve»lJmcn!05 relaclonadosccm a produfSo/ 

oparacSo da empress • - v : ' • 
25 0,01% 0,00% 23 0,01% 0.00% 

invesilmattfosempr^rarnas^cwpn^el^y,. )• 
externos *':" 

5 0,00% 0,00% 6 0,00% 0,00% 

Total dos Inyestimsntes em roejo smbterrta 30 0,01% 0.00% 28 0.01% 0,00% 

Quanto ao estabeledmento da "meta* anuak* •' ' 
para mSnimtsar residues, o oonaumo emoaral 
na produfWopers âo « atsmentar a eficada na • 
uil!lza$ao de recursos natural*, a emprcaa . 

{ ) nao possui metas { }cumj*stJs51 a 75% 
(x)cumpre<te0a58% ( )ctimp»de78a10O% 

()nSo possui mete* ()curri»redeS1 a75% 
(x) campre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100% 

S - Indleatfons <to C o q * F«m<# naI&Sl ^ :^ ,%; | 2003 | | 2004 | 

N* da emprefladOB(as} aotina! do parfodo.. 105.334 104.821 

N* de BdrrJssoes durante o periodo 3.919 .7.374 

N* do erripreoadosfas) f*ceWzado»{B*) 8.058 8.280 
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N»deestaglartoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(as)  ̂- * • - • 3.360 • Z918 

r^deempfegazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*s(as)aclfna(JeMarios „ 29,507 • • • • " . ' 29.053 ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H" de muSwres que trsbattism na empresa<>". « • ' • 2 4 . 1 0 3 -• • • 24.224 

% de cargo* tto chefia ocupados por .mulheres A , 28,27% • • 25,83% . • • • 

W de negrosfas) que irabaiftarri na empresa 7,011 " '" ' • ' • 6.894 •• • ' "• 

% de cargos de chefia ocupados por ,negros{as) * -,' t. .. 3,22% •4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,56% 

Na de potfadoras(as} de deRdSnda ou " 
necess!dadesespec!al5 * * v»''-» t - . * . 2.327. •: 2.408 -

S i t r ^ a ^ e ^ ^ u a n t o ^ e ^ * * ? ! 
daeMi^Mla'etnprMarla'': * ^ t ^ ^ ^ ' S 

2005 Metas 2005 

Relacao entre a maior e a menor remuneracao na 
empresa *' "  ^ - ' "t - ." -'/ '/ " ,• . 

15,4 15,4 

NOrnefoiotaldeacktenfesdetrsbalho v 

1249 ' : 1240 

Os projetos socials e ambtefitals desenvoirtfos v>j 
pelaerrpssaforamdefinWos'por: -

(x)d'recao 
{ )dlreC80e 

•• gerSnclas 
{)todos{as) 

empregados{as) {x)direc5o 
Odiracaoe {)todos(as) 

empregadosfas) 

Os pradrBea de seouranca e salubridade no v 

amblente de trabalho foram deMdos por:' 

(x)titrecaoe 
gerenclas 

• ()todos{as} 
empregadosfas) 

( ) todos(as) • 
Clpa . 

<x)direcao 
sserendas 

{ }todos(as} 
empregadosCas) 

{ }todos(as) 
"' * Cipa -• 

Quanto a Hberdade sWScal, BO timRo de & y •;... 
negodacao colefeva e a representacSo Interna *', 
dos(as}teabalhadores{as5, a empresa: <"->'• ' 

( } nao se 
envolve 

(X)segueas 
normas da OtT 

{ )Sneentisa . 
•• asegoaaOIT 

( jnSose . 
ewoivera.--

(x)segulraas 
normas da ptT 

OejInceBtSvarae 
sesuMaOFT 

A previdencia privada corstempia ^ ' ' , / _ { }0%8CS0 
{ JdlrecSoe 

gerertdas 
{x }todos(as} 

ernpregadosCas) 
(}dlrec§o ' 

. {)fJireoaoe . 
.' gerSflcias''" 

• (x) todos(as) ' 
ernpregados(as)' 

A|»rticlpacaQ<tas lucrosou i^uttados'ooo^nffe:. '(')dtecSo. 
• ( JdlrecSoe 
-•'-;gerSoo5as •' • 

<x ) todos{as) 
ernpregadosCas) 

{ )diwcao. 
{ Jd'sreoaoe 

gerendas -
• <x)todos{as);. 
empregados(as) 

Na salecao dos fornecedores, os mesmos padroes 
SBcoa 6 de responsabWctede soda! e ambientat > ~ 
adotados pela empresa- ' < * *>v * 

()naosSo 
consWerados 

(x )saa 
. sugerWos 

( }&3oex!gldos 
{}naosefao 
considerados 

{x)serao ; . 
sugerldos. 

{ }seraoexlgkJos 

Quanto apartJapacaodeernpregadosfas) em -
programas dettabalfw votontario, a empress: .; 

{ )nSose 
• erwotve 

( )sp6ia 
(x ) orgarfet 

elnoerrfca 
{}nSose 
envolvera 

{ )8potafa 
{XJorgafifearSe 

Incentivara 

N0ir»« total dsreetemac^secrfflcasde fkf »i.:J 
oonsumidores(3S):. , > • " ' • . 

na empresa 
878 640 

no Procon 
219 

nai4us8ea140. 
na empresa 
1.200.000 

no Procon 
100 

na Jusfica 
• ; 150 

% de redamacoese criUcas atendldas ou ' 
soiuokmedas. 

na empresa 
80% 

no Procon 
•• 47% 

na JusUca 3 % na empresa 
85% 

no Procon 
50% 

na Justlca 
5% 

Valor adldonado total a distribinr (em mil R$): - .' Em2005:235.354 Em 2004: 97.978 

DlstnbuicSo do Valor Adlckmado (DVA) . ' ~ 
474 % governo ;> >=. • 11 ,0% oolaooradoresCasJ ". 
0% acionistas 0%terce)fos 40.6%retido 

23,7% governo 7,2%cotarjorad0fes{as) • • 
0%adonistas 0%terceiros _71,47%refloo 

7 ' Oiitrss IrrformacSeS i f • I • ' I ' • 
Proietode DoacaodeBens:'doacaode75equ^amentosdainfcrmavca;doaf^ode2A53bensmoveis. •* 
Prejeto MutlrSo: arecadacao de 229 tor^daa de aSmer^ 
Pnjeto Scadariedads Expressa- Brrecadeeao de 2008 tonetadas de donatiws destlnados a popjgaoae #ln#rJa'p^TaMwml'' 

Resporisavetpel^'interria^6W-Ca^ - - •• • ••' ' 
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ANEXO II 
MODELO DO BALANQO SOCIAL DIFUNDIDO PELO IBASE 

1. indicadores Funclonals Totals 

1.1 NOmero de empregados ao final do exercfdo ', 

1.2 Numero de admissoes durante o axercfcio 

1,3 Numero de mulheres que trabalham na empresa 

1.4 Percentual de cargos de Chefia ocupados por mulheres 

1.4 Numero de Empregados portadores de defidencias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Indicadores Laborlals Valor (RJ) % sobre 4.1 % sobre 4.2 % sobre 4.3 

2.1 Programa de Alimentagao ao empregado 

2.2 Encargos Sociais Compulsdrios 

2.3 Piano de Previdencia PrivadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pi empregados 

2.4 Seguro Saude para empregados 

2.5 Investimentos em educacSo dos empregados 

2.8 Participacao dos empregados nos Lucros e 

Resultados 

2.7 Outros beneffdos a empregados 

Total - indicadores Laborials 

3. Indicadores Socials * 

3.1 Impostos Pagos 

3.2 Contribuicoes para a Sociedade 

3.2,1 Educac^o e Cultura 

3.2.2 Safide e Saneamento i 

3.2.3 Habitecao 

3.2.4 Esporte e Lazer 

3.2.5 Outros 

3.3 Investimentos em Meio Ambiente 

3,3.1 Reladonados com a atividade da empresa 

3,3.2 Programas/Projetos Externos 

Total - Indicadores Sociais 

4, Base de calcuto para os percentuais dos itens 2 e 3 Valor (R$) 

4.1 FaluramentQ Bruto 

4,2 Lucro Bruto 

4.3 Folha de Pagamento Bruta 

Fonte: IBASE (2006) adaptado 


