
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

  

 
 
 
 
 
 

INGRID HAYENE FARIAS BANDEIRA 

 

 

 

UTILIZAÇÃO DE PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS NO BANCO 
BRADESCO DA CIDADE DE POMBAL-PB À LUZ DA PERCEPÇÃO DE 

SEUS COLABORADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUSA - PB 
2013 



INGRID HAYENE FARIAS BANDEIRA 

 
 
 

UTILIZAÇÃO DE PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS NO BANCO 
BRADESCO DA CIDADE DE POMBAL-PB À LUZ DA PERCEPÇÃO DE 

SEUS COLABORADORES 
 
 
 
 
 
Monografia apresentada ao Curso de 
Ciências Contábeis do CCJS da 
Universidade Federal de Campina 
Grande, como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharela em 
Ciências Contábeis. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Orientador: Professor Me. Marcos Macri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUSA - PB 
2013 



UTILIZACAO DE PRATICAS SOCIOAMBIENTAIS NO BANCO B R A D E S C O DA 

CIDADE DE POMBAL-PB A LUZ DA P E R C E P C A O DE S E U S C O L A B O R A D O R E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Monografia apresentada a Coordenacao do 
Curso de Ciencias contabeis da Universidade 
Federal de Campina Grande como urn dos 
requisitos para obtencao do grau de Bacharel 
em Ciencias Contabeis. 

APROVADO: / / 

Prof. Me. Marcos Macri 

Orientador 

Prof. Examinador 

Prof. Examinador 



Dedico este trabaiho a minha famflia, 

em especial aos meus incansaveis herois, 

meus pais, Dia e Ely, e a meu grande exem-

plo de vida, minha avo, Dona MaroquinhazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (in 

memoriam). 



AGRADECIMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Deus, que com sua irtfinita graca e misericordia se faz presenea constante em minha vida, 

sustentando-me nos momentos mais dificeis. Obrigada, Pai, pelas oportunidades que me 

tens dado de testemunhar o seu imenso amor. 

A Maria, mae santfssima, minha intercessora e protetora, abencoando-me sempre com teu 

manto sagrado. 

Aos meus pais, Dia e Ely, minha fortaleza, meus maiores tesouros. A voces agradeco o 

amor incondicional, a luta diaria para proporcionar as suas filhas a melhor educacao, por se 

doarem inteiros e renunciarem aos seus sonhos, para que, muitas vezes, pudessemos reali-

zar os nossos. Obrigada por acreditarem em mim. Minhas conquistas sao todas dedicadas 

a voces, pensando em urn dia retribuir urn pouco do muito que fizeram e fazem por mim. 

Meu pai, meu protetor, meu exemplo maior de homem simples e bom carater. Tenho muito 

orgulho de ser sua filha. Minha mae, minha melhor amiga, meu anjo da guarda na terra. 

Obrigada pelos ensinamentos que levarei por toda a vida. Obrigada por me entender quan-

do nem eu mesma me entendo. Obrigada pela forca diaria. Amo muito voces! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A minha irma, Anne Mabelly, por sempre cuidar de mim, mesmo com sua forma exagerada, 

mas por acima de tudo querer o meu bem, a minha felicidade. Por vibrar minhas conquistas 

e compartilhar os melhores momentos da minha vida. 

A minha maior saudade, minha avo, Dona Maroquinha, meu anjo da guarda no ceu. Meu 

exemplo de mulher forte e batalhadora. Fe. famfiia unida, os seus ensinamentos ficarao 

eternizados. Sei que a senhora esta me abencoando e me guardando todos os dias. Como 

diz Rubens Alves: "Amar e como ter urn passaro pousado no dedo. Quern tern um passaro 

pousado no dedo sabe que, a qualquer momento, ele pode voar". E como um passarinho a 

senhora vem me visitar quando eu mais preciso, eu sei! 

Ao meu amor, meu namorado, Alysson. Obrigada por me escutar, cuidar de mim, por ter 

demonstrado de todas as formas a vontade de estar ao meu lado e me fazer feliz. Meu ami-

go, confidente, e quern divide comigo os pianos e sonhos para o future Obrigada pela paci-

encia, por me entender, por preencher todo o vazio que havia. Sou muito feliz ao seu lado. 

A minha Nina, por alegrar os meus dias, pelo carinho sem pedir nada em troca. Por ter nos 

escolhido e transformado nossa casa num lar muito mais alegre. 



Ao meu cunhado, Roberio, pelo carinho, apoio e ajuda sempre que precisei. O admiro por 

ser o ser humano de coragao bom e pelo respeito e amor que tern com a minha irma. Torco 

muita pela felicidade de voces. Obrigada pela amizade sincera e por cuidar de mim como 

um irmao faria, pois o considero assim, um irmao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As minhas tias paternas, minhas tias Tiquinha e Marluce, por todo o carinho, amor e dedica-

cao, sempre dispostas a ajudar no que fosse preciso, e por se fazerem sempre presentes na 

minha vida, compartilhando minhas vitorias. Obrigada pelas oracoes diarias, pelas alegrias, 

pelos maravilhosos almocos de domingo. Reunir a famflia nao tern preeo. 

A minha prima irma, Annaelise, por dividir momentos maravilhosos da minha infancia, e 

compartilhar momentos especiais ate hoje. Admiro-te muito pela profissionai fantastica que 

esta se tomando. 

As minhas tias maternas, Gloria, Socorro e Luzinete, por todo o cuidado e amor que tiveram 

por mim desde os meus primeiros passos. As minhas primas Fernanda, Flavia e Fabia, por 

serem meus exemplos de determinacao e coragem, por serem mais que primas, serem 

amigas, irmas. Obrigada por tudo! 

Aos tios, Farias, Lucia, Vera, pela preocupacao e apoio. 

A Escola Menino Jesus, pela educacao de toda a vida. As eternas tias, Dedina e Loudinha, 

por todo o carinho a mim dedicado ate hoje. Tenho muito orgulho em ter feito parte dessa 

historia. 

Aos meus bens, Edna e Pericles por vibrarem cada conquista minha e por se fazerem parte 

da minha familia de um jeito magico. Obrigada por me presentear com o afilhado mais lindo 

do mundo, Emanuel. 

As minhas companheiras de inicio de curso, Juliana e Corrinha, que tomaram rumos diferen-

tes, mas que sao minhas melhores lembrancas. 

As minhas amigas, Karla e Eiisa, que fizeram parte dos meus dias em Sousa. Obrigada pe-

los conselhos, pela paciencia, pelo carinho. Obrigada por me trazerem de volta a felicidade. 

Um dia minha Kakah me disse: "Voce e parte do que me faz forte". Admiro muito voces, e 

torco muito para que sejam bem felizes. Que nossa amizade continue eterna. Amo voces! 

Aos meus colegas de curso, Daennio, Marcelo, Carlos Victor, Valeria, Eustakio e os demais, 

por compartilhamos alegrias e superamos as dificuldades, sempre juntos. 



Aos meus companheiros de trabaiho, agencia Bradesco Pombal, pelo apoio e colaboracao 

para que eu pudesse concluir meu trabaiho. 

Aos amigos e familiares que compartilharam da minha caminhada e aqueies que mesmo 

distantes torceram por mim. Ana Helena, Brisa, Danielly, Thayana, Diogenes, Gardenia, aos 

amiguinhos Kaian, Valdir, meus queridos. 

Ao meu mestre e orientador, Marcos Macri, que prontamente aceitou orientar meu trabaiho 

de conclusao de curso. O admiro como pessoa e profissional exemplar. 

Aos professores Fabiano, Vorster, Marconi, Fabio, Orlando, Lucia, Janeide, Janaina, Cristi-

ane, Valterlin e os que se dispuseram a ajudar quando mais precisei, e pela amizade con-

quistada dentro e fora das salas de aula. 

Obrigada a todos aqueies que, de alguma forma, contribuiram para que eu pudesse chegar 

ate aqui. 



R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A responsabilidade social e uma acao para o futuro, nao modismo, marketing nem ideologia, 
mas sim um novo conceito de sociedade autossustentavel, por isso esta crescendo como 
estrategia de qualidade no meio empresarial. Apesar disso, o que se percebe na atualidade 
e que apesar da discussao acerca da responsabilidade que a empresa tern com o meio am-
biente e com as relacoes interpessoais, as acoes ainda sao insuficientes e, como conse-
quencia disso, pode-se visualizar um cenario que necessita de mudancas urgentes. Portan-
to, diante da necessidade de novas propostas de estudos cientificos que tratem do assunto, 
este trabaiho objetivou investigar a utilizacao de praticas socioambientais no banco Brades-
co da cidade de Pombal - PB, a luz da pereepcao de seus colaboradores. Com o proposito 
de fornecer subsldios necessarios para acrescimo de cont r ibu tes acerca do estudo em 
tela, a pesquisa e classificada como sendo um estudo de caso, com abordagem qualitativa, 
bibliografica, descritiva e exploratoria. Buscou-se para o alcance do objetivo, um roteiro com 
entrevistas semiestruturadas e abertas feitas no Bradesco da agencia de Pombal-PB. Verifi-
ca-se que as acoes de responsabilidade social aplicadas pela agencia sao insuficientes para 
atender as necessidades da comunidade pombalense. Salienta-se que essas praticas sao 
realizadas em carater eventual, com objetivos distintos, sem acompanhamento algum e rea-
lizadas informalmente, fato este que poderia ser revisto pelo proprio Bradesco, pois acoes 
como essas traz influencia direta no desenvolvimento economico, financeiro e cultural dos 
pombalenses. 

Palavras-chaves: responsabilidade social, meio ambiente, desenvolvimento economico, sus-

tentabilidade. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Social responsibility is an action for the future, not a trend, marketing or ideology, but a new 
concept of self-sustainable society, therefore it is increasing as a strategy of quality in the 
business world. In spite of this, what can be seen at present is that despite the discussion 
about the responsibility that the company has with the environment and with the interperson-
al relationships, the actions are still insufficient and, as a result, there is a scenario that de-
mands urgent changes. So, faced with the need for new proposals of scientific studies that 
deal with the issue, this study aimed the analysis of the utilization of social and environmen-
tal practices in the bank Bradesco of the city of Pombal - PB, in light of the perception of its 
contributors. In order to provide necessary support for the increase of contributions about the 
study displayed, the research is classified as being a case study with a qualitative, biblio-
graphic, descriptive and exploratory approach. Was sought for the achievement of the objec-
tive, a route with open and semi-structured interviews made at Bradesco agency in the city of 
Pombal-PB. It appears that the actions of social responsibility applied by the agency are in-
sufficient to satisfy the needs of the community of Pombal. It is noted that these practices are 
performed occasionally, with distinct goals, with no monitoring and informally performed , a 
fact that could be reviewed by Bradesco, since such actions bring direct influence on the 
economic, financial and cultural development of the people from Pombal. 

Keywords: social responsibility, environment, economic development, sustainability. 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA INTRODUCAO 

1.1 Tema e Problema 

Em pleno sec. XXI a preocupacao com o social intensificou-se a medida que os avancos 

tecnologicos e todo processo da globalizacao acelerada mostra suas consequencias no 

mundo. Pode-se dizer que a responsabilidade social surgiu em resposta aos agravos feitos 

a natureza pelo homem e veio com o objetivo de conscientizar a populacao para as praticas 

sustentaveis feitas pelas empresas. 

Dessa maneira, a responsabilidade social teve seus primeiros indicios a partir da decada de 

70, onde se registra uma preocupacao acentuada no ambientalismo e no desenvolvimento 

humano em todo o mundo (BERTONCELLO& CHANG JUNIOR, 2007). O Brasil acompa-

nhou esse movimento a partir da decada de 90 com a criacao de ONGS, institutos e empre-

sas privadas que percebem o diferencial que causam a partir das suas acoes e interessa-

ram-se pelo assunto (GARCIA & CEBALLOS, 2005). 

Segundo a optica de Fischer (2004), a Responsabilidade Social e um conceito sociologico, 

um tipo de valor que determina os padroes de comportamento aceitos na cultura de uma 

sociedade. Esses comportamentos referem-se as relacoes estabelecidas entre as pessoas, 

seja no contato interpessoal, grupal ou no contexto da sociedade como um todo. 

A responsabilidade social visa explorar alem das praticas feitas pelas empresas como tam-

bem as relacoes existentes entre as pessoas dentro ou fora dos estabelecimentos. 

Peter Drucker (1999, p.24) afirma que as organizacoes tern a responsabilidade de encontrar 

uma abordagem reparadora para problemas sociais basicos causados pelo seu impacto. 

Para tanto, a responsabilidade social e a forma que a empresa tern de demonstrar sua preo-

cupacao com as praticas efetuadas por elas que prejudiquem ao meio ambiente. 

Para Vassalo (2004, p.5) a responsabilidade social provocou uma serie de mudancas no 

mercado: 

O que se ve hoje e um mercado consumidor diferente [...] ao mesmo tempo 
em que exige precos cornpetitivos, produtos de qualidade e o melhor aten-
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dimento, o mercado valoriza e prestigia empresas que desempenham um 
novo papel, que vai alem da remuneracao ao acionista. 

A Responsabilidade Social Corporativa tornou-se um dos temas mais debatidos atualmente, 

por ser uma forma de gestao defmida pela etica e transparencia das inform a c5es com todos 

os usuarios com os quais se relaciona e pelas funcoes sociais desempenhadas pela empre-

sa, contribuindo para o bem estar da sociedade na qua! esta inserida respeitando a diversi-

dade e promovendo a reducao dos problemas sociais. Sabe-se que adotar praticas sociais 

traz inumeros beneficios para a sociedade e para a empresa, possibilitando abrir mais mer-

cados consumidores. 

Bowen (1953, p. 14) intensificou o concerto sobre a responsabilidade social quando argu-

mentou que eia "se refere as obrigacoes dos homens de negocios de adotar orientacoes, 

tomar decisoes e seguir linhasde aeao que sejam compativeis com os fins e valores de nos-

sa sociedade". 

A sociedade moderna e consciente exige dos empresarios acoes responsaveis que possam 

diminuir os efeitos negativos que as rotinas das atividades empresariais geram ao meio am-

biente e a propria sociedade. 

Diante dos fatos, o Institute Ethos, afirma que a empresa nao deixara de objetivar o lucro do 

empreendimento, mas visara o lucro a longo prazo, o cumprimento de leis e regulamentos, 

considerar o impacto nao mercadologico de suas decisdes e procurar maneiras de melhorar 

a sociedade por uma atuaeao orientada para a responsabilidade social empresarial (INSTI-

TUTO ETHOS, 2007). 

O instituto traz uma informacao relevante quando afirma que o fato da empresa agir com 

responsabilidade nao impossibilitara a mesma a mudanca do objetivo na qual foi instituida, 

ou seja, a busca pelo lucro. 

Ainda segundo o instituto, a competitividade, ate pouco tempo atras, era baseada em duas 

grandes vertentes: preco e qualidade. Atualmente, o mercado esta incorporado em um novo 

fator de competitividade: a qualidade das relacoes (INSTITUTO ETHOS, 2007). 

O instituto intitula o novo valor agregado as relacoes pessoais, ou seja, as formas de relaci-

onamento existentes na empresa com seus funcionarios e clientes. Essas relacSes sao 

mostradas atraves da etica, das atitudes dela perante os problemas existentes no meio e a 

sua maneira de intervir para minimizar os riscos em potencial gerado pelas suas praticas. 
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Segundo o Relatorio Estado do Mundo, pubiicado pelo World Watch Institute (2004) apud 

Arantes (2006, p.2), dos 6,2 bilhoes de habitantes do planeta, apenas 1,7 consegue consu-

mir alem de suas necessidades basicas; 1/3 da populacao nao tern acesso a energia, como 

eletricidade e combustiveis fosseis; em 2025, se nada for feito, 4 bilhoes de pessoas (meta-

de da populacao mundial) estarao sem acesso a saneamento basico; o consumo atual dos 

recursos naturais supera em 20% a capacidade da Terra de se regenerar. No Brasil, verifi-

ca-se que 24,7 milhoes de pessoas sao considerados indigentes, vivendo com menos de R$ 

75 de renda familiar por mes. Nosso pais e o quarto pais em desigualdade de renda no 

mundo depois da Namibia, Lesoto e Serra Leoa. 

O que se percebe na atualidade e que apesar da discussao acerca da responsabilidade que 

a empresa tern com o meio ambiente e com as relacoes interpessoais ainda sao insuficien-

tes e como consequencia e visualizado um cenario que necessita de mudancas urgentes. 

Dessa maneira, buscou-se investigar o compromisso social do Bradesco por meio da per-

cepcao dos colaboradores em busca de melhorias e qualidade de vida, bem como de toda a 

comunidade pombalense. 

Sendo assim, o presente estudo busca responder a seguinte questao: Qual a percepcao dos 

colaboradores sobre as acoes socioambientais praticadas pelo Bradesco S/A na cidade de 

Pombal-PB? 

1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2,1 OBJETIVO GERAL 

Investigar como os colaboradores percebem as praticas socioambientais realizadas pelo 

Bradesco na cidade de Pombal-PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Investigar praticas socioambientais aplicadas na empresa objeto do estudo; 

• Conhecer a opiniao dos colaboradores sobre as praticas realizadas pelo Bradesco 

S/A na cidade de Pombal-PB; 
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• Apresentar quais praticas socioambientais poderiam ser implementadas peSo Bra-

desco de Pombal-PB; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Justificativa 

Bowen (1953, p. 15) apud Arantes (2006) indica que os sinonimos para responsabilidade 

social sao: "responsabilidade publica", "obrigagoes sociais" e "moraiidade comercial". 

A responsabilidade social e uma obrigagao a ser cumprida por todos, isso implica dizer que 

e competencia do Estado, das empresas e da sociedade no geral. As praticas executadas 

provocam beneficios ao meio ambiente e melhoram as relac5es interpessoais. 

Segundo a concepcao de Meio Neto e Froes (1999, p. 102) a responsabilidade social de uma 

empresa consiste na sua decisao de participar mais diretamente das acoes eomunitarias na 

regiao em que esta presente e minorar possiveis danos ambientais decorrentes do tipo de 

atividade que exerce. 

A realidade contemporanea na qual as empresas estao inseridas exige que elas adotem 

mecanismos que possam minimizar os efeitos causados a natureza e propicie beneficios a 

comunidade. 

Dentro desta mesma linha, o Instituto Ethos preconiza que responsabilidade social: 

E uma forma de gestao definida por uma relacao etica e transparente da 
empresa com todas as partes interessadas: funcionarios, fornecedores, go-
verno, meio-ambiente, concorrencia, consumidores/clientes, acionistas, co-
munidade e sociedade. Alem de gerenciar este relacionamento permeado 
pela etica e transparencia, a empresa socialmente responsavel respeita a 
diversidade e considera o desenvolvimento sustentavel em cada tomada de 
decisao relativa ao negocio (INSTITUTO ETHOS, 2006). 

As empresas socialmente responsaveis preocupam-se em agir com etica e transparencia 

alem de incluir na gestao agoes que propiciem o desenvolvimento sustentavel no processo 

de tomada de decisao. 

Dessa forma, a etica e a responsabilidade social que o Branco Bradesco exerce nas comu-

nidades nas quais a Fundacao Bradesco atua, e uma forma de mostrar como uma pessoa 

juridica, de direito privado, pode intervir nos problemas da sociedade com a finalidade de 

melhorar a vida das pessoas. Ha 56 anos a Fundacao Bradesco, como consequencia da 
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ausencia de politicas sociais do Estado, mantem seu trabaiho vivo, contando com um con-

junto de principios educacionais e eticos que orientam ac5es pessoais e coletivas na condu-

cao do projeto maior que e a formacao e profissionalizacao de milhares de brasileiros, nos 

mais diversos recantos do pais. 

Pode-se afirmar que o interesse pela pesquisa veio da necessidade de se investigar se o 

Bradesco desenvolve acoes de responsabilidade socioambiental nas suas agendas, levan-

do-se em consideracao como objeto de estudo a localizada na cidade de Pombal, interior da 

Paraiba. 

Apesar de existirem pesquisas que tratem do tema em questao e sentida a necessidade de 

mais contribuicoes neste sentido, uma vez que existem muitas questoes sem respostas e a 

necessidade urgente de politicas sociais que busquem minimizar os efeitos causados pelo 

sistema globalizado. 

Dessa maneira, o tema em questao foi escolhido com o proposito de investigar qual a per-

cepcao dos colaboradores sobre a responsabilidade social corporativa atraves da utilizacao 

das praticas socioambientais do Bradesco S/A na cidade de Pombal-PB. Para o alcance do 

objetivo proposto, o trabaiho descrevera a responsabilidade social corporativa e seus efeitos 

na sociedade, procurara identificar se praticas socioambientais sao realizadas pelo Brades-

co S/A na cidade de Pombal-PB. 

Sendo assim, a presente pesquisa justifica-se pelo fato da responsabilidade social ser uma 

acao para o futuro, nao modismo, marketing nem ideoiogia, mas sim um novo conceito de 

sociedade autossustentavel, por isso esta crescendo como estrategia de qualidade no meio 

empresarial, ou seja, muitas empresas estao percebendo que e vantajoso investir na quali-

dade de vida dos funcionarios e prestar servicos a comunidade porque ha um grande retor-

no em produtividade, alem de diminuir os impactos ambientais, e como esses colaboradores 

e ate mesmo os clientes ou beneficiarios das comunidades onde estao inseridas, avaliam a 

parceria entre pessoa juridica privada e sociedade no desenvolvimento de programas soci-

ais. 
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2 R E F E R E N C I A L T E O R I C O 

2.1 Conceitos de Responsabil idade Social 

Faiar em Responsabilidade Social Corporativa impiica em uma serie de praticas continuas 

que sao tomadas dentro da empresa, no caso o Banco Bradesco S/A e sua Fundacao, ou 

seja, as agoes devem estar dispostas em uma organizagao, dentro de sua cultura organiza-

cional. 

Dessa maneira e conforme Kay (1996, p.5): 

A estrategia da empresa e o casamento entre suas capacidades internas e 
seus relacionamentos externos. Eia descreve como a empresa responde 
aos seus fornecedores, clientes, concorrentes e ao meio ambiente econo-
mico e social no qual opera. A analise da estrategia utiliza nossa experien-
cia do passado para desenvolver conceito de ferramenta, dados e modelos 
que esclarecerao essas decisoes no future 

Agoes de responsabilidade social nao devem ser vistas como um mero gasto, mas como um 

importante investimento. Principalmente quando essas praticas estao vinculadas a promo-

gao do desenvolvimento humano e social, pois como afirma Kay (1996) o "valor agregado" e 

a medida-chave para o sucesso empresarial. Os investimentos feitos para que se realizem 

as atividades sociais sao reinvestidas a medida que as praticas tornam-se conhecidas pela 

sociedade. 

As ag5es de RSE nao devem partir apenas da alta administragao, mas de todos os funcio-

narios, ate porque cada vez mais o debate de uma sociedade eco eficiente tern despertado 

a atengao de todos. Como afirma Karkotli (2007, p.45)"[...] a responsabilidade social e uma 

nova estrategia para aumentar o lucro e potencializar o desenvolvimento das empresas". 

Uma organizagao deve analisar se realmente esta buscando dentro de seus valores, cultura, 

missao e visao, ou seja, na politica empresarial social, a responsabilidade social corporativa. 

Os beneficios que a responsabilidade social traz para a empresa que investe nessa pratica 

sao evidenciados pela pesquisa realizada pelo Instituto Ethos, e refletiu que 7 1 % dos entre-

vistados em 2004 declararam que pagariam mais por produtos fabricados por empresas que 

destinassem parte dos seus lucros para projetos sociais. A mesma pesquisa indica que 46% 
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dos consumidores brasileiros sentem-se mais estimuiados a comprar produtos de empresas 

que contratam pessoas portadoras de necessidades especiais (INSTITUTO ETHOS, 2004). 

Dessa forma, ratifica-se a relevancia da empresa investir em acoes responsaveis, pois de-

monstrara a sociedade esse carater de contribuigao para um mundo mais igualitario e como 

contrapartida obtem o acrescimo nos lucros. 

Ashley et al (2003) apud revista de administracao contemporanea (2007, p.6-7) relatam que: 

A responsabilidade social pode ser definida como o compromisso que uma 
organizagao deve ter para com a sociedade, expresso por meio de atos e 
atitudes que a afetem positivamente de modo amplo, ou a alguma comuni-
dade de modo especifico, agindo proativamente e coerentemente no que 
tange a seu papel especffico na sociedade e a sua prestacao de contas pa-
ra com eia. 

Como visto, a responsabilidade social e um compromisso assumido pela empresa que traz 

beneficios a sociedade atraves de agoes desenvolvidas por eia em qualquer area de aten-

dimento. Para tanto, as atitudes da empresa sao para sociedade bem como a sua prestagao 

de contas. 

Ja na concepgao de Srour (1998) apud revista administragao contemporanea (2007), uma 

empresa socialmente responsavel mantem parceria efetiva com clientes e fornecedores, 

gerando produtos de qualidade e assegurando durabiiidade, confiabilidade e pregos compe-

titivos. 

O termo responsabilidade social engloba uma serie de quesitos que vao alem da criagao de 

meios assistenciais aos clientes, a exemplo de uma campanha que beneficie criangas ca-

rentes; empresa socialmente responsavel busca a constante satisfagao de seus clientes e 

um bom relacionamento com fornecedores, busca praticas saudaveis na criagao de produ-

tos, institui meios de qualidade de vida a funcionarios, enfim, procura diferenciar-se pelo 

bom atendimento prestado e beneficios gerados. 

Por fim, conforme observado o terma responsabilidade social e vasto e pode ser trabalhado 

atraves de muitas formas. E relevante perceber que esse tema atualmente tern ganhado 

muita forga e que a aquisigao de praticas sociais enriquece a empresa em sua totalidade. 
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2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Responsabil idade Social no Brasil 

A globalizagao acelerou todo o processo economico dos paises no mundo inteiro fazendo 

com que as pessoas e os ambientes empresariais busquem sempre o aperfeicoamento das 

atividades como forma de manter-se ativo no mercado. Por outro lado, essa exigencia gerou 

um clima empresarial e trabalhista instavel fazendo crescer a necessidade de politicas pu-

blicas que venham intervir nos eventos negativos gerados pelos efeitos da globalizacao. 

Seguindo esse raciocinio, Kozlowkki (2009) tracou um perfil sobre o conceito e o objetivo da 

responsabilidade social: 

Responsabilidade Social diz respeito ao crescimento sustentavel. E voce 
produzir, sem poluir. E voce respeitar todo o conjunto da obra Divina, ja que 
crendo ou nao no Criador existe criacao e criatura. E voce respeitar e im-
plantar o que em hebraico traduz-se em "Tsedaka" - Justice Social. Entao, 
e a implantagao da justica social atraves de geracao de empregos, apoio fi-
nanceiro, loglstico e cultural, aos menos favorecidos de uma forma que eles 
possam se resolver economicamente resgatando a sua dignidade e cidada-
nia. 

Conforme o exposto, o conceito de responsabilidade social esta intimamente relacionado 

com o crescimento sustentavel. Um pais para crescer dever ter em suas politicas piiblicas 

acoes sociais responsaveis que venham atender a populacao que dela necessite. 

Sabe-se que ate meado dos anos 30, a responsabilidade social e acesso a informacao em-

presarial eram desconhecidos pelas grandes corporacSes. O senso comum dizia que o pa-

pel da empresa deveria ter acesso limitado para proteger o patrimonio dos socios (SERPA & 

FORNEAU, 2007). 

Conforme observado, ate a decada de 30 a visao do mundo era que as corporagoes existi-

am para manter o patrimonio de empresarios e socios. A empresa serviria apenas para seus 

criadores acumulassem riquezas, desenvolverem-se e atendessem as suas necessidades. 

Ainda segundo o site responsabilidadesocial.com, a crescente demanda por "accountability" 

empresarial vinda de paises europeus, paises como a Franga, atraves da criacao do "bilan 

social" em 1972, e Reino Unido, com o pacote instrumental do "Corporate Report" em 1975, 

seriam pioneiros na "contabilidade social" de empresas. Tal pratica, aos poucos, seria ado-

tada mundialmente em paralelo ao crescimento do poder de aferigao e cobranga tipicas da 

imprensa investigava moderna. 
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Nota-se que, os primeiros passos acerca da tematica em questao surgiram nos passes eu-

ropeus que desenvolveram e preocuparam-se, primeiro com o accontability e em seguida 

com a contabilidade social. 

No Brasil, Segundo Bomeny (2003, p.02), a decada de 90 constituiu em um marco no cres-

cimento e no adensamento de investimentos na area da responsabilidade social com a mo-

bilizagao do setor privado em agoes de carater publico. 

E foi apenas na decada de 90 que o Brasil mobilizou-se acerca da tematica responsabilida-

de social, com anos de atraso. Salienta-se, no entanto, que esse marco e relevante para a 

historia do pais, pois o setor privado comega a desenvolver mecanismos que atendam as 

necessidades da populagao onde o Estado deixa lacunas, apesar das deficiencias existen-

tes. 

Bomeny (2003, p.02) ainda acrescenta que: 

O Brasil, por exemplo, em varias situacoes ao longo da sua historia perdeu 
oportunidades impares de estar no caminho para atingir a plenitude do de-
senvolvimento de seu povo e do pais. Essa realidade vem gerando contras-
tes e produzindo disparidades internas e externas. Em verdade, o Brasil 
economico se distancia, e muito, do Brasil social. Isso desencadeia um de-
sequilibrio que o leva, paulatinamente, a sua desintegracao social e explo-
sao da violencia. 

Categoricamente, a autora evidenciou que o pais economicamente ativo nao significa dizer 

que possui desenvolvimento social. Pelo contrario, um pais que tern grandes desigualdades 

sociais e poucas agoes sociais gera desequilibrios sentidos pela sociedade, como por 

exemplo, a violencia incontroiavel como observada atualmente em todas as partes do pais, 

o desemprego desenfreado, a miseria e a pobreza, dentre outros problemas que podem ser 

elencados. 

Finalmente, foi observado no transcorrer do texto que, o Brasil comegou a explorar a res-

ponsabilidade social efetivamente na decada de 90 com anos de atraso. Essa demora fez 

com que o pais perdesse grandes oportunidades de desenvolver seu povo e sua economia 

com sustentabilidade. 
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2.3 Terminologias das Entidades Socia is 

Pode-se dizer que responsabilidade social trata-se do tema geral e dela surge nomenclatu-

ras distintas para as entidades. Os empreendimentos podem atuar na causa social atraves 

das entidades do terceiro setor e a partir delas serem definidas como: entidades de cunho 

filantropico, fundacSes, projetos sociais e organizacSes nao governamentais (ONG). Salien-

ta-se que, o texto retratara de forma objetiva apenas os aspectos relevantes sobre as funda-

coes por tratar de forma especlfica do objeto deste estudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 O que e o Terceiro setor? 

O terceiro setor surgiu com o proposito de suprir as necessidades da populacao onde o Es-

tado deixava as lacunas, ou mesmo, deixava de atender a coletividade como um todo. 

Fernandes (1994, p.21), define o Terceiro Setor como: 

Aquele formado por organizacoes sem fins lucrativos, criadas e mantidas 
pela enfase na participacao voluntaria, num ambito nao govemamental, ou 
seja, o terceiro setor vem em atendimento as necessidades da coletividade 
atraves da pratica de doacoes. 

O trabaiho das entidades que possuem esse carater baseia-se na participacao voluntaria e 

na doacao. Salienta-se que o trabaiho e desenvolvido com a acao direta da comunidade e 

nao possui intervencao govemamental para o desempenho das atividades. 

Ja Carrion (2000) apud Martins e Anjos (2008) e mais abrangente quanto a sua definicao, de 

acordo com seu conceito, o Terceiro Setor compreende a organizacoes que vao desde as 

entidades sem fins lucrativos, ins t i tu tes filantropicas e fundacoes, aos projetos sociais li-

gados a empresas e, as organizacoes nao-governamentais - ONG, dentre outras. 

Todas as instituicSes que atuam em causas de responsabilidade social seguem de uma 

forma ou de outra a uma definigao especifica. E importante ressaltar que a atuacao na cau-

sa social nao se limita apenas as entidades que nao tenham a finalidade de lucro, e sim a 

todas que se interessa em promover acoes sociais para a sociedade. 
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Segundo o manual de procedimentos contabeis para fundacoes e entidades de interesse 

social (2008, p.23), o terceiro setor, composto pelas entidades de interesse social, apresenta 

as seguintes caracteristicas basicas: 

• Promocao de acoes voltadas para o bem estar comum da coletividade; 

• Manutencao de finalidades nao lucrativas; 

• Adocao de personalidade juridica adequada aos fins sociais (associagoes 

e fundacoes); 

• Atividades financiadas por subvencoes do primeiro setor (govemamental) 

e doacoes do segundo setor (empresarial, de fins economieos) e de parti-

culares; 

• Aplicagao de resultado das atividades economicas que porventura exerga 

nos fins sociais a que se destina; 

• Desde que cumpra requisites especfficos, e fomentado por renuncia fiscal 

do estado. 

E interessante salientar que, as caracteristicas das entidades que investem no social abran-

gem a todas indistintamente e independentemente da nomenclatura que a mesma possui. O 

que e importante para essas entidades, principalmente aquelas que tern a finalidade lucrati-

va e que dentro dela desenvolve agoes sociais, e o fato de separar as finalidades, ou seja, o 

conquistado e adquirido para a sociedade deve ser reinvestido na propria entidade. A enti-

dade tambem deve ser fiel no cumprimento de suas obrigacoes com relagao a transparencia 

das informacoes para todos que se interessar por eia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2,3.2 Fundagao 

As fundagoes podem ser feitas a partir de pessoas e estas podem determinar parte de seu 

patrimonio pessoal para construi-la. Salienta-se que, desse momento em diante o patrimo-

nio pertence ao poder publico e suas agdes sao voltadas para promover agao social. 

Nesta perspectiva Guimaraes (2004, p.1) enfatizou o concetto de fundagao: 

As Fundacoes sao pessoas juridicas que se constituem a partir de um pa-
trimonio destinado a um determinado fim. Deve-se avaliar desta feita, que 
as Fundacoes, assim como todas as pessoas juridicas, sao resultados da 
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evolucao historica e social humana que avancou da mera perspectiva indi-
vidual de identidade juridica para uma perspectiva abstrata e coletiva, de 
uma entidade distinta dos indivfduos que a constituem, coexistencia material 
e juridica proprias. 

O autor elencou que a fundagao e feita a partir de um patrimonio constituindo uma pessoa 

juridica e para um fim determinado. Salienta-se tambem que, a fundagao uma vez criada 

distancia-se definitivamente do patrimonio pessoal de seu doador e sua caractenstica mar-

cante e o atendimento indistinto a comunidade. 

Dessa maneira, as fundag5es podem ter dois caracteres. O primeiro consta aqueies mera-

mente publicos em que possuem personalidade juridica de direito publico, sem fins lucrati-

vos e que desenvolvem atividades que merecem amparo legal por tratar de atividades de 

interesse publico como: saude, educagao, pesquisa, dentre outras existentes. Salienta-se 

tambem que, este tipo de entidade para que funcione necessita de autorizagao legislativa, 

criada mediante lei e regulamentada por decreto (CGU, 2002). 

Ja o segundo carater, e uma entidade juridica de carater privado, sem finalidade lucrativa, 

criada em virtude de autorizagao legislativa, para o desenvolvimento de atividades que nao 

exijam execugao por orgaos ou entidades de direito publico, com autonomia administrativa, 

patrimonio proprio gerido pelos respectivos orgaos de diregao, e funcionamento custeado 

por recursos da Uniao e de outras fontes (CGU, 2002). 

A diferenga entre as naturezas juridicas das fundagoes esta no fato de uma ter a origem 

criada pelo ente govemamental, enquanto a outra, pessoas (grupos) ou empresas privadas 

determinam um bem ou patrimonio destinado para a criagao da fundagao. Salientando que, 

a empresa que doa para a formagao da fundagao o bem fica pertencendo a Uniao e tudo 

quanto eia criar sera reinvestido para sua manutengao e no caso de falencia o seu valor 

patrimonial sera passado para outra fundagao. 

Nesta perspectiva e de acordo com o IBGE (2004, p.10): 

No caso brasileiro, a participacao da sociedade civil organizada ganha mai-
or evidencia a partir de meados da decada de 1980, quando se inicia o pro-
cesso de redemocratizacao do Pais depois de mais de 20 anos de ditadura 
militar. O marco dessa transicao e a Constituicao Federal promulgada em 
1988, que traz em seu texto e em suas leis complementares boa parte da 
arquitetura institucional que regula hoje a sociedade brasileira. A partir des-
se periodo e, especialmente, ao longo dos anos de 1990, crescem no Pais 
diversos tipos de arranjos entre Estado e organizacoes da sociedade na im-
plementagao e naco-gestao de politicas publicas, particularmente, as de ca-
rater social. 
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Conforme o enunciado, o marco da historia registra o Brasil desde a epoca pos-ditadura 

militar com iniciativas do trabaiho social, mais especificadamente com promuigacao da 

CF/88 este trabaiho ficou mais evidente. 

Segundo IBGE (2004, p.23), em 2002, o pais contava com 276 mil fundacoes privadas e 

associagoes sem fins lucrativos (FASFIL) e este conjunto de instituigoes representava 55% 

do total das 500 mil entidades sem fins lucrativos no Brasil constante do Cadastro Central de 

Empresas - CEMPRE. 

A pesquisa deixa evidente o crescimento da iniciativa privada no pais desde a sua criagao 

ate o inicio do sec. XX. Demonstra tambem que o resultado traz satisfagao e mostra a evo-

lucao do Brasil rumo ao seu desenvolvimento sustentavel a partir de iniciativas que procu-

ram minimizar as lacunas deixadas pelo setor publico, trabalha na inclusao social, cria opor-

tunidade de emprego e renda, dentre outros beneficios que podem ser enumerados. A tabe-

la a seguir elenca a distribuieao de fundagoes e associagoes sem fins lucrativos bem como 

do pessoal empregado levando-se em consideragao a data de criagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Distribuieao 

Data de ertapo 
Fundafoes Prtvadss e Assoctacoes 

sem Fins Lucrativos 
Pessoal ocupado assatariado 

Absoluts Reiativa {%) Absolute Reiativa {%) 

Total 275 835 100.00 1 541230 100,00 

Ate 1970 10 998 3,93 523 520 33,97 

De 1971 a 1980 32 858 11,31 387 765 25,16 

De 198181990 81 870 22,48 281 887 16,99 

De 1991s 2000 139 187 50,45 327 783 21,27 

Ds 2001 a 2002 30 882 11,13 40 335 2,62 

Tabela 1 Distribuieao das fundagoes e associagoes sem fins lucrativos e do pessoal ocupado assala-
riado, segundo a data de criagao- Brasil-2002. 
Fonte; IBGE, diretoria de pesquisas, cadastro central de empresas- 2004. 

De acordo com o demonstrado, ate 1970 o numero de fundagoes criadas chega a 275.895 e 

desse total, 1.541.290 pessoas conseguiram oportunidade de trabaiho a partir destas inicia-

tivas. Outro ano que teve relevancia, de acordo com o exposto na tabela, foi o periodo que 

intermediou 1991 a 2000 com um numero representative de 139.187 mil fundagoes e asso-

ciagoes criadas e com 327.783 mil pessoas empregadas. 
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A partir do demonstrado, pode-se perceber que a tabela evidenciou o crescimento constante 

dessas entidades com o passar dos anos e as oportunidades de emprego e renda gerados 

advindos das atividades desenvolvidas por elas. 

Ainda de acordo com a mesma pesquisa, as organizacoes que atuam, prioritariamente, na 

area de assistencia social representam a proporgao de 26% das FASFIL e desse total 

abrem 23% de oportunidade de emprego. Estao aqui incluidas as entidades voltadas para o 

atendimento de grupos especificos da populacao (criancas, adolescentes infratores, idosos, 

pessoas com deficiencia, dentre outros). No entanto, observa-se que pouco mais da metade 

(58%) corresponde a centros e associagoes comunitarias, religiao e defesa dos direitos; 

(8%) das entidades atuam na saude e em pesquisa (IBGE, 2004, p.32). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 1 Distribuieao percentual das fundagoes privadas e associagoes sem fins lucrativos FASCIL, 
por area de atuagao- Brasil- 2002. 
FONTE: IBGE, diretoria de pesquisas, cadastro central de empresas 2004. 

Nota-se que, o maior indice de desenvolvimento das organizagoes encontra-se no setor que 

investe em ag5es religiosas, associagoes patronal e professional, porem apesar de ser signi-

ficative o numero de instituigoes criadas neste setor ele nao apresenta um indice significati-

ve na criagao de emprego para a sociedade. Em contrapartida, o setor educacional, segui-

dos da pesquisa e saude e o que apresenta menos instituigoes criadas sob forma de funda-

gao ou associagao, porem possui alto indice de empregabilidade. Ja a assistencia social 

apresenta indices equilibrados de criagao e empregos gerados. Diante do exposto, pode-se 

perceber que os tres setores de atuagao sao relevantes para a formagao de um pais mais 

igualitario e que o investimento nessas areas sera benefico pra a populagao bem como para 

o desenvolvimento do pais. 
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2.3.3 Empresas Socialmente Responsaveis 

A responsabilidade social das empresas tern sido um dos temas mais discutidos na atuali-

dade. Esse fato deve-se as mudangas, ou mesmo, as consequencias advindas do processo 

acelerado e desenfreado da automacao. Dessa maneira, e Analisando Sobre o relato de 

Santos (2001, p.2) temos que: 

A empresa socialmente responsavel consegue criar metodos, pianos e in-
centives para que interna e externamente eia seja identificada e destacada 
como uma empresa-cidada e isto e perceptivel, atraves dos consumidores, 
ou seja, atraves da comunidade onde a dada Empresa situa-se, pois muitos 
adquirem produtos onde a fornecedora esteja engajada no processo de res-
ponsabilidade social, mas se isto nao for aspirado pela Instituicao ou Em-
presa promotora deste processo, corre-se o risco de criar uma situacao de 
animosidade entre o consumidor e a referida Empresa, ocasionando ponto 
negativo no mercado competitivo em que a referida organizagao esta devi-
damente inserida. 

Pode-se afirmar que o processo evolutivo atraves da globalizacao nao apenas modernizou o 

contexto em que as empresas estao inseridas, mas as pessoas tambem tiveram que se 

adequar a nova realidade, E atraves dessas mudangas a sociedade que vive em constante 

aprendizado tornou-se pessoas objetivas e conscientes em investir em empresas que cui-

dem do meio ambiente e das relagoes interpessoais. 

Ja segundo a concepgao Meio Neto e Froes (1999, p. 102) a responsabilidade social de uma 

empresa consiste na sua decisao de participar mais diretamente das agdes comunitarias na 

regiao em que esta presente e minorar possfveis danos ambientais decorrentes do tipo de 

atividade que exerce. 

A empresa socialmente responsavel procura desenvolver projetos que beneficie determina-

das populagoes ao acesso em educagao, saude, qualificagao profissional dentre outras exis-

tentes e agir diretamente onde o poder estatal falha. Essa colaboragao tambem pode ser 

trabalhada dentro da propria empresa, propiciando trabalhos para seus funcionarios e ge-

rando bem estar na propria sede de trabaiho. 

Seguindo esta optica, recente pesquisa divulgada pela ADVB (Associagao de Dirigentes de 

Vendas e Marketing do Brasil) citada por Meio Neto e Froes (2001, p.79) identificou que as 

grandes empresas escolheram investir em educagao como principal foco de suas agoes 

sociais. E o caso do Bradesco, da Belgo Mineira, Unimed, Companhia Siderurgica Nacional, 

Weg e Inepar. 
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Diante do constatado, percebe-se que as acoes sustentaveis estao acelerando no pais a 

cada dia e estao procurando intervir nas ausencias deixadas peio governo. Diante desse 

contexto, e visivel o crescimento da empresa uma vez que se tornam responsaveis peio 

desenvolvimento de seu pais e passa a ser enxergada peia sociedade como uma empresa 

etica e que seus objetivos nao visam apenas o seu crescimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 A Contabilidade e a Responsabil idade Social 

Como e sabido, a responsabilidade social busca minimizar os efeitos nao assistenciais do 

Estado para com a sociedade. 

Dessa maneira, para Patricia Ashley, a Responsabilidade Social pode ser definida como: 

Compromisso que uma organizagao deve ter com a sociedade, expresso 
por meio de atos e atitudes que a afetem positivamente, de modo amplo, ou 
a alguma comunidade, de modo especifico, agindo proativamente e coeren-
temente no que tange a seu papel especifico na sociedade e a sua presta-
cao de contas para com eia. A organizagao, nesse sentido, assume obriga-
goes de carater moral, alem das estabelecidas em lei, mesmo que nao dire-
tamente vinculadas as suas atividades, mas que possam contribuir para o 
Desenvolvimento Sustentavel dos povos. Assim, numa visao expandida, 
Responsabilidade Social e toda e qualquer acao que possa contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida da sociedade (ASHLEY, 2003, p.6). 

A responsabilidade social e tida como um dever a ser prestado pela empresa a sociedade 

de forma direta, ampla ou especifica, mas que seus efeitos sejam positivos no que se refere 

a contribuigao de melhoria na qualidade de vida de todos os envolvidos. 

Segundo Bowen (1957) apud Aragao (2010, p.15), cinco sao os tipos de publicos que po-

dem ser beneficiados com a Responsabilidade Social: funcionarios, clientes, fornecedores, 

competidores e outros que de alguma maneira tenham algum vinculo com a empresa (defi-

nigao que contempla o conceito moderno dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders). 

Segundo o autor, o publico que se beneficia com as praticas da responsabilidade social vao 

desde o funcionario que trabalha na instituicao ate aqueies que tenham algum tipo de vincu-

lo com a entidade. De forma geral, o atendimento serve para todos, mas a empresa passa a 

preocupar-se bem mais com aqueies que executam as tarefas diarias na empresa. 
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A contabilidade e a ciencia que cuida das mutac5es do patrimonio. Possibilitando a analise 

das suas contas e dando oportunidade para tracar metas de curto, medio e longo prazo. 

Segundo a Fundagao Instituto de Pesquisas Contabeis (FIPECAFI. 2000, p.42) o trabaiho 

contabil teve inicio: 

O surgimento da contabilidade deu-se num cenario social, economico e ins-
titucional denominado de primitivo, que se caracterizava por: entidades co-
merciais e industrials em estagio embrionario, com empreendimentos de du-
ragao limitada, cuja figura central da acao empresarial era o proprietario e 
nao a entidade, com mercados perfeitamente delimitados e preeos relativa-
mente estaveis, havendo poucos avangos tecnologicos, na qualidade e nas 
caracteristicas dos produtos. 

De maneira geral, a contabilidade iniciou-se timidamente e limitada. No entanto, as obras 

efetuadas ali eram meritos de seus empresarios e nao do empreendimento em si. Pode-se 

dizer que essas praticas eram informais e sem o uso de tecnologia alguma. 

Pesquisadores afirmam que ha registros de contabilidade rudimentar 4.000 anos antes de 

crista, ou seja, esta afirmagao leva-nos a refletir que a ciencia e tao antiga quanta o surgi-

mento do homem e que com o passar dos anos eia se desenvolveu acompanhando todos 

os marcos importantes da historia e o processo evolutivo economico e social. Hoje a conta-

bilidade e uma ciencia indispensavel na vida empresarial e pessoal dos seres humanos. 

Levando-se em consideragao a tematica social presente nesse estudo, a contabilidade se-

gundo Glautier apud Padoveze (2000, p.114) afirmam: 

Atualmente esta se iniciando uma nova fase da contabilidade, a Contabili-
dade da Responsabilidade Social, seu surgimento se deu principalmente em 
fungao do processo de revolugao social em que nos encontramos e do con-
ceito de responsabilidade social. Nesse processo, alargou-se o escopo da 
contabilidade agregando-se a seus diversos objetivos, o de mensurar e 
apresentar os efeitos sociais das decisoes da empresa, alem de seus efei-
tos economicos. 

Como observado, o conceito da contabilidade voltada para atender as necessidades da res-

ponsabilidade social ainda e novo. De fato, neste novo cenario agrega em seus objetivos a 

mensuragao e analise dos dados para poder demonstrar os efeitos sociais que as decisoes 

podem afetar. 

No entanto, Santos (1999) apud Silva e Moura (2002, p.3) salienta ainda que: 



33 

A contabilidade passou a ter relevancia no cenario economico como um to-
do, deixando de ser instrumento importante apenas no auxilio prestado no 
calculo e identificacao dos valores que servem como base para recolhimen-
to dos impostos, analise para concessao de credito ou pagamento de divi-
dendos, e com isso comeca a ocupar espago bastante importante nas rela-
coes sociais. 

Como todo processo evolutivo passa por mudangas, a contabilidade enquanto ciencia social 

aplicada, tambem se modifica com as exigencias dos mercados. Eia hoje ocupa um espago 

diferenciado que busca demonstrar, alem do lucro empresarial, formas de prestacao de con-

tas a sociedade diante das agoes sociais realizadas pela empresa. Neste contexto, percebe-

se que, a sociedade globalizada acompanha todos os efeitos que esse sistema trouxe ao 

mundo, isto quer dizer que, as pessoas estao mais exigentes e conscientes do papel da 

empresa diante de diversas questoes como: meio ambiente, solidariedade, agoes de desen-

volvimento sustentavel, dentre outras; entao e interessante que na cultura organizacional a 

empresa elenque mecanismos que demonstrem sua participagao ativa diante de questoes 

globais. No entanto, salienta-se que, essas agSes promovem o crescimento da entidade que 

a realiza e nao apenas despesas e custos adicionais. 

ludicibus (2000, p.28) acrescenta ainda que "o objetivo principal da Contabilidade (e dos 

relatorios dela emanados) e fornecer informagao economica relevante para que cada usua-

rio possa tomar suas decisoes e realizar seus julgamentos com seguranga". 

A contabilidade visa fornecer informagoes aos usuarios para que estes possam realizar jul-

gamentos com seguranga. Isto implica dizer que os dados ali contidos devem ser fieis a rea-

lidade empresarial e possuir relevancia diante do cenario economico na qual esteja inserida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4,1 Contabilidade social 

Conforme observado a contabilidade e uma ciencia que modifica-se de acordo com as exi-

gencias de seu meio. Diante dessa vertente a ciencia contabil esta adequando-se a respon-

sabilidade social. 

Segundo a concepgao de Mathews e Perera (1996, p.375) apud Santana (2004, p.5): 
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O relacionamento normal da contabilidade com a sociedade e com as mu-
dangas sociais e o de uma atividade de servicos que reage a mudanca, nao 
aquele de um sistema de execucao de politicas que e proativo e com inicia-
tivas de mudangas. Consequentemente, a contabilidade - como uma disci-
plina que se expande - e a area da contabilidade social estao se desenvol-
vendo apenas vagarosamente. Se a sociedade indicar, por meio de um pro-
cesso politico, um desejo de mudangas mais rapidas nas praticas de evi-
denciagao, a contabilidade respondera a elas. 

Em linhas gerais, a contabilidade e uma ciencia que tern um tratamento direto com a socie-

dade, ou seja, os dados elencados por eia interagem diretamente com a sociedade, ou pelo 

menos, quern se interessa por eia. Dessa maneira, eia busca adequar-se as modificagoes 

dos tempos. O tema e relativamente novo e passa por ajustes, mas principalmente necessi-

ta de interesse na tematica para que eia possa adequar-se as necessidades de seus usua-

rios. 

Ainda segundo Santana (2004, p.05) A contabilidade social e um dos ramos mais novos da 

contabilidade. Surgido entre os anos 1960 e 1970, e, ainda, objeto de muita controversia, 

vez que seus conceitos e campo de atuagao ainda nao estao perfeitamente consolidados e, 

por vezes, delineados. 

Conforme o exposto, essa ramificagao da contabilidade ainda e recente. Salienta-se que o 

termo responsabilidade social no Brasil tambem foi tratado com anos de atraso, comparan-

do-se com outros pafses. Este fato reflete de forma direta na forma de desenvolvimentos de 

estudos, conceitos e pratica nas empresas. 

O mesmo autor, Mathews e Perera (1966, p. 377-378) apud Santana (2004) ainda acrescen-

tou, a contabilidade social compreende as atividades associadas a: Contabilidade da Res-

ponsabilidade Social (CRS), Contabilidade de Impacto Total (CIT), Contabilidade Socioeco-

nomica (CSE), Contabilidade de Indicadores Sociais (CIS) e ContabilidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Societal (CS). O 

quadro 1, a seguir, resume essas abordagens. 
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QUADRO 1. Caracteristicas das abordagens da contabilidade social 
Fonte: Matheus e Perera (1996,p.379) apud Santana (2004) 

Conforme evidenciado no quadro 1, a responsabilidade social busca evidenciar itens indivi-

duals, ou seja, a empresa trabalha de forma isolada em uma determinada funcao que pode 

ser melhoria para com o tratamento de funcionarios, atividades relaxantes em ambientes de 

trabalhos, a criacao de creches, atendimento medico, entre outras. O seu impacto e mensu-

rado a medio e longo prazo e leva em consideracao o custo total do funcionamento da orga-

nizacao. Na terceira abordagem, a empresa avalia projetos envolvendo medidas financeiras 

e nao financeiras. Em seguida a empresa abordara os indicadores sociais que visam a 

quantificacao nao financeira das estatisticas em longo prazo. E por ultimo vem a abordagem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

societal, que busca estender a contabilidade em termos globais e engloba as demais abor-

dagens. 

Em linhas gerais a contabilidade social busca evidenciar o resultado da empresa com foco 

no social. 

2.4.2 Objetivos da contabilidade 

E de conhecimento de todos que a contabilidade gera informagoes acerca do desempenho 

financeiro dos empreendimentos. Dessa maneira, eia procura auxiliar o gestor, administra-

dores, acionistas a tomada de decisao. 
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A FASB - Financial Accounting Standards Board apud Crepaldi (2008) - no conceito n.° 1 

estabelece os objetivos basicos do relatorio financeiro externo para empresarios como se-

gue: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s Relatorio financeiro deve fornecer informacoes que sejam uteis para in-
vestigadores potenciais presentes e credores e outros usuarios do inves-
timento racional, credito, e decisoes semelhantes; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Deve ser observado que o objetivo e manter a funcao historica da conta-
bilidade. Como se viu, toda a contabilidade tern sido receptiva as neces-
sidades de seus usuarios. Eia e como a ARB - Accounting Principles 
Board - observou uma "atividade de servico". Fornecer informacoes aos 
usuarios e a razao de ser da contabilidade. Como as condicSes econo-
micas e sociais mudam, e surgem novos conhecimentos e tecnologias, 
as demandas de usuarios para informacoes "uteis" podem ser espera-
das. Os contadores devem sempre estar amoldando a enxada, manten-
do-se a par com as necessidades dos usuarios, e lutando para aumentar 
a qualidade da informacao fornecida. Se o conteudo informacional dos 
dados da contabilidade estiver faltando, os usuarios procurarao outras 
fontes. 

s O objetivo e estabelecido em termos de tres divisoes que serao analisa-
das na seguinte ordem: informacao para tomada de decisoes, os usua-
rios das informacoes, e informacao que seja util. 

Como observado, a contabilidade visa fornecer informacoes de carater financeiro, que sejam 

uteis, para aqueies que delas precisem e se interessem direta ou indiretamente. Outro ponto 

observado pela FASB e o fato de a contabilidade deve manter a funcao historica que e servir 

ao usuario, isso significa que a contabilidade tern o dever de acompanhar as evoluc5es dos 

tempos e tecnologias para atender a sua funcao informatizadora. Ja no terceiro ponto, re-

sume as demais observacoes resumindo a contabilidade como sendo responsavel pela ge-

racao de informacao para a tomada de decisao pelos usuarios dessas informacoes e que 

estas sejam uteis, ou seja, para a contabilidade nao e importante gerar dados se eles nao 

possuirem relevancia para o gerenciamento das empresas. 

No entanto, percebe-se que a contabilidade por vezes foge de sua funcao como ratifica Ces-

tare (2009), quando relata os principals problemas da contabilidade em relacao a situagoes 

vividas principalmente pelas empresas especialmente aquelas de menor porte. Segundo o 

autor a contabilidade e desviada de sua funcao quando e direcionada a atender excepcio-

nalmente as exigencias fiscais que o Estado impoe e deixando de lado o carater assessorial 

para a tomada de decisao. Depois, pode-se dizer que nem sempre a contabilidade realizada 

nos escritorios condiz com a realidade empresarial, isto porque, muitas vezes o empresario 

por ausencia de conhecimento omite dados, valores e bens adquiridos. Outro fato relevante 

e fato que o empresario ao investir em um negocio possui conhecimento acerca da produ-

cao e pouco ou nenhum conhecimento de contabilidade financeira para entender relatorios 
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contabeis. O autor ainda elenca que o empresario pode desconhecer totalmente o a situa-

cao financeira de sua empresa bem como o grau de endividamento. E por fim, muitas vezes 

o pequeno empresario julga o auxiiio dos profissionais contabeis como um mal necessario. 

O texto reproduz a realidade e as dificuldades dos profissionais em apiicar devidamente as 

informacoes contabeis, uma vez que o empresario muitas vezes omite informacSes para 

evitar pagar impostos altos, remunerar melhor trabalhadores e o profissional contabil, dentre 

outros fatores. Por outro lado, a contabilidade deixa de exercer a sua funcao e propiciar a 

empresa um entendimento e controle de todos os atos e fatos ocorridos na entidade. 

Ja na concepcao de ludicibus, Marion, (2000, p.53) As informacSes contabeis podem ser de 

natureza economica, financeira, fisica, de produtividade e social, visando atender tanto aos 

usuarios internos como extemos a contabilidade. 

E interessante perceber que a contabilidade e as suas informacoes servem para atender as 

necessidades informacionais da empresa bem como serve para mostrar a situagao patrimo-

nial da mesma para os interessados. O ponto chave de sua eficacia consiste em propiciar 

um feedback entre o escrito e o seu usuario. Dessa forma, nao basta simplesmente elaborar 

relatorios financeiras, gerencias e de custos; pois se eles nao forem entendidos e interpreta-

dos, aplicados na empresa, corrigidos quando necessario a sua funcao nao sera atingida. 

Salienta-se, portanto, a importancia da atuacao do profissional contabil para entendimento, 

analise e interpretagao de tais demonstratives; pois e do conhecimento dos profissionais da 

area que tais informacoes sao de diffcil entendimento para aqueies que nao possuem um 

conhecimento minimo da area. 

No entanto, os profissionais contabeis estao cada vez mais sufocados com as constantes 

mudangas das legislagoes e exigencias fiscais que se limitam quase que exclusivamente a 

elas, tal qual apresenta Marion (1998, p.28) quando menciona que: A fungao basica do Con-

tador e produzir informagoes uteis aos usuarios da Contabilidade para a tomada de deci-

soes. Ressalte-se, entretanto, que, em nosso pais, em alguns segmentos da nossa econo-

mia, principalmente na pequena empresa, a fungao do contador foi distorcida (infelizmente), 

estando voltada exclusivamente para satisfazer as exigencias do fisco. 

De fato, a contabilidade e o instrumento capaz de indicar os caminhos certos para o suces-

so. Dessa maneira, eia torna-se indispensavel para uma boa administragao. Contudo, deve-

se atentar que a contabilidade por si so nao produz efeito, e necessario o engajamento dos 

profissionais e interessados para aplica-la na empresa com o proposito de produzir efeitos 

positivos para a entidade. 
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Salienta-se que essas informacSes devem ser relevantes, uteis e dadas em tempo habil co-

mo visto em citacoes anteriormente elencadas neste topico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4,3 Balango social 

Apos evidenciar a responsabilidade social das empresas, faz-se necessario demonstrar a 

necessidade de elaboracao e divulgacao do balango social. Salienta-se que e uma ferra-

menta importante para acompanhar o desempenho economico e social dos empreendimen-

tos que essa ferramenta traz beneficios para a empresa em sua totalidade bem como para a 

sociedade que tera a possibilidade de acompanhar o desempenho deste empreendimento. 

2.4.3.1 Balanco social como estrategia reguladora da responsabilidade social das 

empresas 

O balango social e o instrumento que permite a empresa mostrar o seu trabaiho dentro e 

fora da empresa, ou seja, como eia trabalha na motivagao e beneficios para com seus cola-

boradores, e externamente quais beneficios em forma de agao social sao desempenhados 

pela mesma a sociedade. Mais alem de um mecanismo que busca demonstrar o seu traba-

iho, o balango social possibilita que a empresa, com gestos simples, conquiste mais clientes 

e interessados a investir no empreendimento. Tambem, pode ser visto como uma ferramen-

ta que regula as agoes da empresa para com a sociedade. 

Dessa forma, para Kroetz, (2000, p.42) apud Aragao (2010,p.11) ex-presidente da Singer 

Francesa, primeira empresa a produzir o Balango Social, declarou que: 

Os resultados da empresa dependem cada vez mais da eficiencia e da mo-
tivagao de todos que nela trabalham. O lucro continua indispensavel para a 
nossa sobrevivencia, mas nao deve mais constituir nossa unica finalidade; a 
ele e imprescindivel que se somem objetivos de ordem humana, como a sa-
tisfagao dos assalariados e dos clientes e a protegao e a melhoria do ambi-
ente. 

O balango social tern por objetivo maior a eiucidagao dos fatos ocorridos na empresa. A par-

tir dele, a sociedade tern a oportunidade de conhecer as atitudes realizadas pela empresa. 

O autor foi enfatico quando declarou que: "o lucro continua indispensavel para a sobreviven-
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eia da empresa, mas nao deve mais constituir como unica finalidade", ou seja, as atitudes 

tomadas pelo empreendimento com agoes de responsabilidade social nao devem ocupar a 

totalidade das atividades, pois assim agindo nao se gerara lucro; mas a empresa deve agir 

com foco no atendimento e qualidade voltados a beneficiar funcionarios, clientes e a socie-

dade como todo. 

Ainda segundo a concepcao de Kroetz, (2000, p.55) apud Aragao (2010, p. 12), o Balango 

Social: "represents a expressao de uma prestagao de contas da empresa a sociedade em 

face de sua responsabilidade para com a mesma". 

A empresa demonstrara em seu balango todas as atividades desenvolvidas em um determi-

nado periodo. Assim procedendo a sociedade interessada bem como acionistas, credores e 

socios poderao acompanhar de perto como o empreendimento investe seus recursos finan-

ceiras e qual a parcela desse recurso e implementado em agoes voltadas para a responsa-

bilidade social. 

Ja conforme o entendimento da GESET - Gerencia de Estudos Setoriais do BNDES - Banco 

Nacional de Desenvolvimento Economico e Social. O Balango Social pode ser definido co-

mo: 

E o nome dado a publicagao de um conjunto de informagoes e de indicado-
res dos investimentos e das agoes realizadas pelas empresas no cumpri-
mento de sua fungao social junto aos seus funcionarios, ao governo e as 
comunidades com que interagem, direta ou indiretamente. Dessa forma, o 
balango social e um instrumento de demonstragao das atividades das em-
presas que tern por finalidade conferir maior transparencia e visibilidade as 
informagoes que interessam nao apenas aos socios e acionistas das com-
panhias, mas tambem a um numero maior de atores: empregados, fornece-
dores, investidores, parceiros, consumidores e comunidade (GESET, 2000). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A medida que a empresa elabora o Balango Social, eia tern a oportunidade de mostrar-se a 

sociedade com a devida transparencia e que em seus resultados elenquem nao apenas 

informagoes financeiras que chamem a atengao de investidores, mas tambem possa estar 

contido o beneficio que a mesma proporciona a seus funcionarios, clientes, parceiros e in-

vestidores. 

Publicar o balango social e transformar a visao traditional em que a empresa poderia produ-

zir e obter lucro, sem ter a preocupagao com a satisfagao de sua forga de trabaiho e com a 

sociedade, para uma visao moderna em que os objetivos da empresa agregam sua respon-

sabilidade social (SILVA & FREIRE, 2001). 
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O balango social possui uma visao modernista que amplia o leque de pessoas que podem 

ficar a par dos acontecimentos financeiros da empresa bem como poder exigir correcoes 

caso ocorra alguma ma fe. Pode-se afirmar que o balango social e meio que regula as ativi-

dades financeiras, economicas e sociais da empresa. 

Conforme Kroetz (2000), atraves da influencia da globalizagao, de pessoas mais conscien-

tes e investidores mais exigentes e preparados no mercado, fazem com que as empresas 

anunciem suas demonstragoes sociais e financeiras com mais transparencia e qualidade 

mostrando aspectos qualitativos do patrimonio e, ao mesmo tempo, sua preocupagao com o 

bem-estar social e o meio ambiente. 

E uma realidade marcante da era globalizada, a informagao veiculada nas midias de forma 

rapida, e como consequencia a esse fato a sociedade hoje tern mais oportunidade de aces-

so ao conhecimento tornando-os mais exigentes e conscientes de suas atitudes e dos bens 

adquiridos. Diante deste fato, e relevante que a empresa apresente seu balango social para 

poder demonstrar o seu comprometimento com a sociedade e com as ag5es sociais. 

Notorio sao os beneficios financeiros, conceituais e economicos que a publicagao do balan-

go social pode trazer a empresa. Para tanto, em virtude desse fato o conselho regional der 

contabilidade em sua NBC T 15 que trata das informagoes de natureza social e ambiental 

entendeu ser relevante a empresa elaborar e divulgar seus demonstratives com foco no so-

cial para poder haver avaliagoes, eomparagoes entre periodos. Dessa maneira, de acordo 

com o art. 2° a partir de 2006 o balango social foi tornado obrigatorio(BRASIL, NBC T 

15,2004). 

2.4.3.2 Usuarios do Balanco social 

De fato, o balango social e um instrumento de transparencia da empresa. Assim sendo, a 

sociedade e interessados no empreendimento podem ter acesso a suas informagoes. Sali-

enta-se que e um relatorio anual que evidencia tudo que aconteceu naquele ano sobre a 

economia e as agdes sociais desenvolvidas. 

Seguindo este raciocinio, Tinoco (2001), afirma que a ciencia contabil tern a necessidade 

constante de obter conhecimento e ferramentas para propiciar aos usuarios da informagao 

respostas concisas e contabilizar com eficacia os recursos humanos, entendendo as neces-
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sidades que esses recursos tern para os empreendimentos, pois sem eies nao ha produgao, 

nem continuidade, nem resultados positivos, e nem ativos. 

A contabilidade e uma ferramenta que busca sempre inovar para melhor atender a seu usu-

ario. Dessa maneira, eia tenta entender as necessidades informacionais que o empreendi-

mento possui para poder responder com fidelidade e eficacia agindo diretamente no centro 

do problema. 

Segundo Kroetz (2000, p.84): 

A Construgao da Proposta do Balango Social deve observar os requisitos 
solicitados pelos mais diversos usuarios, ou seja, para servir como um ins-
trumento capaz de agregar valor, causar surpresa e desencadear acoes 
busca-se no usuario final, por meio da coleta de suas necessidades, a sele-
cao das informagoes uteis e relevantes a serem divulgadas. 

A contabilidade e o balango social buscam a satisfagao do usuario e o suprimento das ne-

cessidades informacionais que eles possuem. O balango social deve ser um instrumento 

que agregue valor a empresa, uma vez que ele demonstrara que a entidade e socialmente 

responsavel. Ja a contabilidade deve suprir as necessidades de carater economicas permi-

tindo aos usuarios e interessados uma visao realista da situagao patrimonial do empreendi-

mento. 

Dessa forma, Tinoco elencou as metas relevantes da contabilidade e do balango social para 

os mais diversos tipos de usuarios da informagao, conforme demonstrado abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

USUARIOS METAS RELEVANTES 

Clientes Produtos com qualidade, recebimento de produtos em dia, produtos mais ba-
ratos. Cortesia no atendimento. 

Fornecedores Parceria, seguranga no recebimento, continuidade. 
Colaboradores Geragao de caixa, salarios adequados, incentivos a promogao, produtividade, 

valor adicionado, seguranga no emprego, efetivo. 
Investidores Poten-
ciais 

Custo de oportunidade; rentabilidade; liquidez da agio. 

Acionistas Minorita-
rios 

Fluxo regular de dividendos, valorizagao da agao; liquidez. 

Gestores Retorno sobre o patrimonio liquido; continuidade; valor patrimonial da agao; 
qualidade; produtividade; valor adicionado. 

Governo Lucro tributavel; valor adicionado; produtividade. 
Vizinhos Contribuigao social, preservagao do meio ambiente, seguranga, qualidade, 

cidadania. 
Acionistas Contro-
ladores 

Retorno sobre o patrimonio liquido; retorno sobre o ativo; continuidade; cres-
cimento no mercado; valor adicionado. 

Quadro 2 Usuarios do balango e da contabilidade 
Fonte: Tinoco (2001, p.35) 



42 

O autor explicitou a relevancia do balango social e da contabilidade para diversos usuarios. 

Entre eies, foi demonstrada a importancia desses demonstratives para os clientes e segun-

do o autor a clientela valoriza produtos com qualidade, eficiencia na entrega, acessibilidade 

monetaria aos produtos e cortesias alem de observar a fidelidade com que a empresa traba-

Iha. Pode-se observar que a empresa que quer conquistar clientes e ser bem sucedida, pre-

cisa trabalhar e muito para atender a muitas exigencias. Dessa maneira, o empreendimento 

estando organizado sera capaz de montar estrategias que beneficiem seus clientes e tra-

gam resultados satisfatorios para o patrimonio da empresa. Por outro lado, a empresa mos-

trando ser transparente e bem vista e conquistara um diferencial precioso no mercado. Ja 

para os fornecedores, a contabilidade e o balango social serve para estabelecer parcerias, 

seguranga no recebimento e continuidade, pois com a elaboragao e divulgagao do BS a em-

presa demonstrara a sua transparencia. Aos colaboradores, e importante para geragao de 

caixa, assegurar salarios adequados, incentivos, dentre outros. Isto implica dizer que, a me-

dida que os colaboradores sao incentivados e instruidos acerca dos pianos e projetos da 

empresa eles produzem mais e desenvolvem as atividades com objetividade. Ja para os 

gestores a informagao criada pela contabilidade e proposta pelo balango serve para auxiliar 

a empresa a obter retorno sobre seu patrimonio liquido, trabalhar com qualidade, produtivi-

dade, objetividade. 

Nota-se que, os usuarios da informagao fazendo uso da informagao contabil e as economi-

cas e financeiras a partir do balango social pode utilizar estes dados em agoes concretas e 

melhorar o desempenho competitivo da empresa. 

Ja na concepgao de Herbert de Souza (1999), o Betinho, apud Silva & Santos (2003) "o ba-

lango social nao tern donos, so beneficiarios". 

De maneira sucinta, Hebert elencou que o balango produz para a empresa, sociedade, cola-

boradores, acionistas, proprietaries, gestores, e demais usuarios da informagao mais bene-

ficios do que donos. Isso porque ele e criado para que todos possam ter acesso as informa-

g5es economicas, financeiras e sociais da empresa em um unico demonstrative. 

Assim sendo, Tinoco (2001, p.30) ainda acrescenta que o Balango Social possui um duplo 

objetivo: 

1) No piano legal, fornece um quadro de indicadores a um grupo social, que 
apos ter sido apenas um simples fator de produgao, encontra-se promovido 
como parceiro dos dirigentes da empresa; 
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2) No piano de funcionamento da empresa, serve de instrumento de pilota-
gem no mesmo titulo que os relatorios financeiros. Os trabalhadores encon-
tram-se assim associados a elaboragao e a execucao de uma politica que 
os liga ao principal dirigente. 

O BS, simplesmente, nao servira apenas como um instrumento etico que mostrara a socie-

dade o seu carater. Mas serve de orientagao para os usuarios que estao diretamente ligados 

a produgao e que podem utilizar os dados produzidos para montar estrategias e tracar pia-

nos de curto ate o longo prazo. 

2.4.3.3 Principios e Criterios de Elaboragao do Balango Social 

Conforme observado nesse estudo, o balango social serve para trazer a empresa para mais 

proximo a sociedade e mostra-la o seu desempenho e a sua preocupagao em gerar lucros, 

mas nao de forma exclusiva. A empresa tern a oportunidade de mostrar a maneira como eia 

trabalha e trata seus colaboradores, o meio ambiente, como eia se preocupa diante de pro-

blemas serios que venham a prejudicar sua regiao, entre outros beneficios. 

Dessa forma, Segundo Tinoco (2001, p.38 e p.39), os tres departamentos funcionais que 

participam na elaboragao do Balango Social sao: 

• Departamento pessoal: Este setor envolve-se com os assalariados 
desde sua admissao na empresa ate seu desligamento. Efetua os 
registros de salarios, controla o numero de horas e dias trabalha-
dos, movimentagao, absenteismo, etc. Fornece informagoes sobre 
os assalariados, tanto no ambito interno, para fins de gestao, como 
externamente, para cumprimento de legislagao, tal como a lei dos 
2/3 e a lei 4.923. 

• Departamento de contabilidade: Esse departamento e o encarrega-
do na empresa de registrar os atos e fatos administrativos mensura-
veis financeiramente. Calcular e apresentar a demonstragao do va-
lor adicionado e fazer calculo da contabilidade de excedentes sao 
informagoes que tambem tern origem nesse departamento. 

• Departamento de sistema de informagao contabil: Para o balango 
social e de vital importancia. Tradicionalmente, o agregado de servi-
gos vem sendo avaliado em termos monetarios, todavia, o uso da 
abordagem sistemica permite levar em consideragao outras medi-
das de valor como unidades fisicas de produtos vendidos; produgao 
fisica, produtividade, horas trabalhadas; qualidade e nao qualidade 
dos produtos fabricados; diminuigao/aumento de falhas e de refugos 
na produgao; entre outras. 
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OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA autor salienta, a empresa pode ser dividida em tres setores, o primeiro trata da parte pes-

soal, o segundo aborda as finangas e o terceiro trabalha para juntar as demais informacoes 

e agregar outros valores, como por exemplo, qualidade de produtos fabricados. 

Para o instituto Ethos (2006) nao existe um padrao estabelecido a ser seguido para elaborar 

o BS. A empresa deve livremente adaptar as informagoes e para orientar a forma de como 

reunir os dados. Dessa maneira, o instituto elencou o seguinte: 

Figura 1 Processo de coleta e divulgacao de dados 
Fonte: Instituto Ethos: Guia de elaboracao do balanco social (2006) 

Segundo o instituto, a empresa primeiramerrte tern que planejar o seu trabaiho, com os es-

tabetecimentos dos objetivos com a elaboracao do BS e escolher o modeto a ser seguido. 

Em segundo lugar, devem-se definir as pessoas intemamente e externamente a empresa 

que o balanco ira atingir, ou seja, a empresa deve estabelecer quern sera envolvido no tra-

baiho e a quern essa informacao pode interessar. A proxima etapa constitui na extragao dos 

dados e o seu tratamento; em seguida vem a consolidagao destes dados. A quinta fase, 

consta a elaboragao e analise do texto criado, ou seja, nas fases anteriores foi feita a reuni-

l o dos dados e em seguida a sua analise; em seguida observagoes foram feitas acerca 

dessas informacoes. Na sexta fase, os envolvidos vao verificar e analisar as informacoes 

elaboradas ate o momento e proceder com uma auditoria que buscara possiveis falhas a 
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serem corrigidas antes da divulgacao final. E por ultimo vem a publicacao do BS e seu res-

pective relatorio que devera explicitar todos os atos e fatos economicos, financeiros e soci-

ais evidenciados. 

Ainda segundo o Ethos (2006) a empresa esta cada vez mais consciente que os dados 

elencados no BS devem cada vez mais possuir consistencia e credibilidade que constam 

nos relatorios financeiros. Dessa forma, e imprescindivel que a empresa declarante observe 

atentamente a esses requisitos: 

• Relevancia: informagoes importantes oferecem aos usuarios do balanco 

social a oportunidade de formar sua opiniao sobre a empresa base. Sali-

enta-se, no entanto, para que isso ocorra e necessario que se tenha co-

nhecimento sobre os usuarios a quern o BS se destina. 

• Veracidade: consiste em transmitir as informagoes com verdade dos fatos, 

transparencia, fidelidade e consistencia na formulagao e apresentagao. 

• Comparabilidade: e o processo que permite aos usuarios da informagao 

fazer comparagoes entre os dados apresentados pela empresa com os de 

periodos anteriores, bem como, com os de outras empresas. 

• Regularidade: a regularidade enfatiza a elucidagao do BS em periodos de-

terminados. Possibilitando os variados publicos acompanhar o desempe-

nho e as possiveis mudangas da empresa de um periodo para o outro. E 

fato que, a periodicidade proposta ao BS seja anual, nada impede que a 

empresa atualize dados se achar conveniente e necessario fazendo sem-

pre uso de novas tecnologias e atualizagoes a data de atualizagao. 

• Verificabilidade: consiste em analisar minunciosamente os dados declara-

dos e auditar as informagoes dos relatorios. Estas duas ferramentais con-

tribuem positivamente para a conquista da credibilidade pela empresa. 

• Clareza: Deve-se levar em conta a variedade de publicos que farao uso do 

relatorio, o que exige clareza e fluidez de texto. Assim, recomenda-se cau-

tela no uso de termos tecnicos e cientificos, bem como a inclusao de grafi-

cos, quando julgado pertinente. Em alguns casos a apresentagao de um 

V glossario pode ser util. 
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ConformezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA observado na citacao, a elaboragao do BS por si s6 n i o diz muito, caso a empre-

sa nio tenha compromisso com a clareza das informacoes, a relevancia dos dados demons-

trados, coerencia entre as informagoes e a veracidade dos dados, entre outras. 0 texto ain-

da reflet© a responsabilidade da empresa em produzir informagoes que possam ser uteis 

para os interessados e que estes dados possam ser confiaveis de tal modo que possa influ-

enciar o teor de decisoes administrativas, de produgao e execugao. 

Dessa forma, de acordo com Wissmann (2006, p.54), a proposta de elaboracao do Balanco 

Social consiste na estruturagao de quatro demonstratives conforme demostra a figura: 

_ _ _ , , . . 1 

Figura 2 Proposta de elaboracao do balanco social 
Fonts: Wissmann (2006, p.54) 

Como observado na figura X, e segundo a concepgao de Wissmann (2006) a empresa pri-

meiramente cumprira as determinagoes legais elencando os indicadores sociais previamen-

te estabelecidos. Ja no segundo momento, sera evidenciada a apresentagao da empresa 

sem vaiores monetarios, ou seja, as acoes de cunho sociais desempenhados pelo empre-

endimento. No terceiro momento, serao demonstrados os indicadores sociais previamente 

instituidos, ou seja, os espontaneos e obrigat6rios, de modo que fique estabelecida a estru-

tura empresarial e proporcione a facilitacao do entendimento dos dados aii realgados de 

maneira que se possa identificar a relagao da apuragao da drferenga entre eles e se avalie a 

evolugao da situacao social da empresa. 
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O BS segundo a visao do autor contempla tres fases, a primeira retrata as obrigacoes fiscais 

da empresa, a segunda demonstra os dados nao monetarios, ou seja, as agoes socias de-

senvolvidas pela mesma e a terceira eiabora um paralelo em que analisa os dados obrigato-

rios pela legislagao e aqueies espontaneos com o proposito de avaliar a evolugao da situa-

gao social da empresa. 

2.4.3.4 A importancia da Auditoria no Balango Social 

A auditoria e a parte da contabilidade que busca erros e fraudes nos relatorios financeiros e 

patrimoniais das empresas. A auditoria e relevante para o balango social por propiciar aos 

usuarios a certeza da fidelidade das informagoes ali mostradas. 

Segundo Cook apud Kroetz (2000), a auditoria e o estudo e avaliagao sistematicos de tran-

sagoes, procedimentos, operagoes e das demonstragoes financeiras - acrescenta-se sociais 

e ecologicas (Balango Social) - resultantes. Sua finalidade e determinar o grau de obser-

vancia dos criterios estabelecidos e emitir um parecer (relatorio de opiniao e recomenda-

goes, no caso do Balango Social) sobre o assunto. 

O auditor trabalha com foco nas informagoes geradas pelos responsaveis, e prestar contas 

do analisado com eficiencia, imparcialidade e exatidao. A partir do exposto e analisado ele 

emitira pareceres que podem estarao ou nao de acordo com os preceitos da contabilidade. 

Complementarmente, Franco e Marra (1991, p.25) afirmam que 'o fim principal da auditoria 

e a conftrmagao dos registros contabeis e consequentes demonstragoes contabeis". • 

A finalidade maior da auditoria independente e examinar a veracidade dos dados expostos 

nas demonstragoes financeiras. O balango social e tipo de demonstragao que elenca infor-

magoes de carater economico e social em que ha investimentos. E importante a utiiizagao 

dessa ferramenta contabil no balango social para analisar a boa fe nos resultados ali de-

monstrados. Dessa forma, a sociedade e interessados poderao ter ciencia da exatidao dos 

dados apresentados apos um parecer favoravel de um auditor. 
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3 METODOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo buscou investigar como os colaboradores percebem as praticas socio-

ambientais realizadas pelo Bradesco na cidade de Pombal-PB. 

O estudo caracteriza-se a pesquisa como sendo um estudo descritivo, porque busca a des-

cricao das caracteristicas de determinadas populagoes ou fenomenos. Sendo caracterizada 

atraves da utilizagao de tecnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionario 

e a observagao sistematica (GIL, 2002). 

O estudo descritivo e relevante para o desenvolvimento dessa pesquisa porque trata de 

analisar as caracteristicas da entidade objeto de estudo, observando criteriosamente os re-

sultados apresentados sem que o pesquisador interfira no resultado, alem de expor para a 

sociedade a percepgao dos colaboradores acerca das praticas sociais efetuadas pelo Bra-

desco. De igual modo, ratifica-se que o estudo descritivo e caracteristica marcante deste 

estudo por descrever a percepgao dos colaboradores da instituicao. 

A mesma optica segue-se, quando a pesquisa utiiizou o metodo indutivo, caracterizado pelo 

fato de procurar a fundamentagao do conhecimento na experiencia e atraves da observagao 

dos fatos da realidade concreta e nao em principios pre-estabelecidos (SOUZA et al, 2007). 

O estudo procurou evidenciar fatos novos e contribuicoes significativas a partir da observa-

cao e experiencia de fatos da realidade. 

A pesquisa tambem se caracteriza como exploratoria, pois abordou um assunto ainda pouco 

conhecido e que trata de um tema especifico. Gil (2008) expoe sua concepgao quando ex-

plica o sentido de uma pesquisa de carater exploratorio como sendo um tipo especifico de 

pesquisa e quase sempre assume a forma de estudo de caso. 

Tratando-se da forma de abordagem ao problema, o estudo pode ser considerado como 

qualitativo, pois a pesquisa permitira uma visao global das atividades sociais efetuadas pelo 

Bradesco S/A a comunidade e de que forma essas agoes sao recepcionadas pelos colabo-

radores, permitindo apos analises a intensificagio, mudangas e implementos de mais agoes 

beneficas e socialmente responsaveis. 

Salienta-se que, para a realizagao dos objetivos propostos pelo estudo, a pesquisa ainda se 

fundamentou atraves de estudos de natureza bibiiografica por utilizar por base outras pes-

quisas, mas deixando lacunas para possiveis ampliagoes, comparagoes e criagao de novas 
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ideias (SOUZA et al, 2007). Para tanto, utilizou-se de base em estudos atraves de livros, 

monografias, teses, artigos cientificos e internet para atender aos objetivos determinados. 

Por fim, a pesquisa ainda se se caracteriza como um estudo de caso porque apresenta um 

estudo profundo com um ou poucos objetos, de modo que se permita um conhecimento am-

plo e detalhado (GIL, 2002, p.54). Sabe-se que a pesquisa foi realizada na agencia do Bra-

desco na cidade de Pombal-PB, ratificando a existencia de uma unidade-caso, pois trata de 

um estudo que relata um individuo em num contexto definido (GIL, 2002, p.138). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Quanto ao Universo 

A unidade-caso foi realizada na agencia do Bradesco na cidade de Pombal-PB tendo como 

sujeitos da pesquisa os colaboradores do banco. Salienta-se que a agencia possui cinco 

colaboradores e foram pesquisados todos os membros deste universo possibilitando a reali-

zacao de um censo. Salienta-se que os colaboradores foram entrevistados na sede de seus 

trabalhos. 

3.2 Procedimentos da Coleta de Dados 

A coleta de dados consistiu na realizagao de um estudo de caso no Bradesco S/A agencia 

da cidade de Pombal-PB, por meio de uma entrevista com questionarios semi estruturados e 

abertos, em anexo, conforme as necessidades e tendo como referenda as pesquisas reali-

zadas por Crispim (2003) e Soares (2008) para apresentacoes monograficas nas Universi-

dades Federal de santa Catarina e do Vale do Itajai em Camboriu. 

3.3 Procedimentos da Analise dos Dados 

Na abordagem qualitativa os dados foram obtidos atraves da entrevista com questionarios 

semiestruturados e abertos, direcionados aos colaboradores do banco com o proposito de 

extrair ao maximo, informacdes aprofundadas acerca da tematica em questao. Dessa ma-

neira, os posicionamentos dos entrevistados foram analisados quanto ao seu conteudo, ob-

jetivando identificar relacoes com o assunto pesquisado. Pretendeu-se com este tipo de 



50 

abordagem a realizacao de uma analise mais profunda do se propos a investigar, o que nao 

seria possivel ao aplicar um questionario com perguntas de multipla escolha. 
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4 A P R E S E N T A C A O E ANALISE DOS DADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo teve como objetivo verificar a utilizacao das praticas socioambientais do 

Bradesco S.A. na cidade de Pombal-PB. Para alcance dos resultados propostos a pesquisa 

seguiu um roteiro com entrevistas semiestruturadas com os colaboradores da agencia de 

Pombal-PB. Dessa maneira, os colaboradores foram entrevistados na sede de seu trabaiho. 

Salienta-se que, para a coneretizagao desse trabaiho, foi necessaria a intensificacao de es-

tudos constantes por aproximadamente seis meses. Ressalta-se que nesse tempo o estudo 

aicangou seu objetivo, evidenciado a sua relevancia e propiciando novos conhecimentos e 

possibilidades para posteriores contribuicoes. 

4.1 Caracterist icas da Entidade Pesquisada 

Segundo dados expostos no site da instituicao (www.fb.org.br), a Fundagao Bradesco segue 

principios eticos como: integridade, equidade, compromisso com a informagao e com a efi-

ciencia nos resultados, relacionamento construtivo, e lideranga responsavel. 

Para tanto, a agencia na cidade de Pombal-PB atua ha aproximadamente dois anos e conta 

hoje com seu quadro de colaboradores composto por cinco integrantes efetivos e possui 

aproximadamente cinco mil clientes entre pessoas fisicas e juridicas, fieis a instituigao. Des-

sa forma, salienta-se que a agencia, apesar de recente, ja exerce influencia economica na 

cidade bem como pode ser relevante na adogao do trabaiho de execugao de praticas sociais 

e ambientais. . 

4.2 Dados da Entrevista zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.1 Tempo de Servigo Junto ao Bradesco 

Foi indagado aos colaboradores da agencia seu o tempo do vinculo empregaticio entre eles 

e o Bradesco. E tres dos cinco respondentes tern mais de cinco de trabaiho junto a institui-

gao, ja os dois restantes contam com mais de um ano anos de exercicio efetivo com o Bra-

desco. 

http://www.fb.org.br
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Diante do exposto percebe-se que a maioria dos entrevistados ja possui uma estabilidade 

profissional com mais de cinco anos de trabaiho efetivo junto a empresa. Por outro lado, 

percebe-se que, a mesma, tambem abre oportunidade de trabaiho e renda quando se ob-

serva que em seu quadro possui funcionarios que ingressaram ha mais de um ano e menos 

de cinco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.2 0 Bradesco-Pombal como uma Empresa Socialmente Responsavel 

Neste segundo momento, foi levantada a questao segundo a opiniao particular de cada co-

laborador, se o Bradesco-Pombal caracteriza-se como uma empresa socialmente responsa-

vel. O resultado demostrou que tres dos cinco entrevistados afirmaram que a instituicao e 

uma empresa responsavel e, apenas dois discordaram. Os argumentos dos ouvidos estao 

dispostos no quadro: 

RESPONDENTES RESPOSTAS 

1 "Porque eia traz beneficos para seu funcionalismo" 

2 "E responsavel por proporcionar oportunidade de emprego e renda 

para a sociedade pombalense" 

3 "A agencia ajuda financeiramente a sociedade em campanhas" 

4 "0 Bradesco-Pombal trabalha para a satisfacao de seu cliente". 

5 

"A responsabilidade social e formada por uma serie de atividades 

que vao desde o bom trato com o funcionario, os cuidados, as politi-

cas, os incentivos e as campanhas para conscientizacao do meio 

ambiente e principalmente programas continuos que tragam benefi-

cios a comunidade e isso, segundo ele, nao e praticado na agencia". 

Quadro 1 Bradesco-Pombal como uma empresa responsavel 
Fonte: Dados obtidos na pesquisa 2013. 

Como visto no estudo, a responsabilidade social hoje e um tema de repercussao mundial. 

Porem, existem varias formas de agir com responsabilidade social na empresa, pois eia 

consiste em um tratamento adequado aos colaboradores da empresa, adquirir produtos que 

tenham a preocupacao com a preservacao do meio ambiente, trabalhar visando nao ter 
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desperdicios, entre outras situagoes. No entanto, percebe-se diante das respostas dos en-

trevistados a distorgao sobre o conceito o que seria a empresa trabalhar com responsabili-

dade social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.3 Agoes realizadas pelo Bradesco no ultimo ano 

Neste terceiro momento, foi perguntado aos entrevistados se a agencia teria realizado al-

guma agao social e em seguida ofereceu-se aos mesmos, alternativas de agoes que poderi-

am ser realizadas em diyersas areas como: saude, educagao, assistencia ao idoso, progra-

ma de incentivo ao jovem, esporte, entre outras. Dos ouvidos, tres deles, representando a 

maior parte, preferiram elencar a alternativa de: nenhuma das alternativas anteriores e ar-

gumentaram: 

RESPONDENTES RESPOSTAS 

1 "Infelizmente a agencia nao promove esse tipo de programa 

porque nao possui autorizagao para isso" 

2 "Nao existe em agencia de menor porte o desenvolvimento 

dessas agoes. 0 Bradesco possui sua fundagao que promove 

agoes educacionais como educagao basica, cursos profissio-

nalizantes, educagao de jovens e adultos, formagao inicial e 

continuada, entre outras, mas essas praticas sao desenvolvi-

das apenas nas grandes agendas e, portanto as de menor 

porte nao sao contempladas." 

3 "A empresa nao recebe recursos financeiros para promover 

esse tipo de campanha". 

4 "Agoes de caridade/filantropia" 

5 "Pratica de esporte" 

Quadro 2 Agoes realizadas pelo Bradesco no ultimo ano 
Fonte: Dados obtidos na pesquisa 2013. 

Salientam que, esses investimentos sao realizados em carater informal e eventualmente 

quando solicitados, ou seja, em algumas vezes como patrocinios e em outra como caridade. 

Diante do exposto, pode-se fazer uma confrontagao entre as respostas dadas. Na questao 

anterior foi perguntado aos colaboradores se o Bradesco-Pombal poderia ser caracterizado 

como uma empresa socialmente responsavel e a maioria confirmaram. No entanto ao inda-

gar as praticas responsaveis que a empresa teria realizado no ultimo ano, a maioria com 
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representatividade dos respondentes disseram que: "nenhuma das opgoes relatadas, pois a 

empresa nao tern recursos e autorizagao para desenvolver este tipo de pratica". Portanto, 

fica evidente a contradicao entre as respostas e demonstra em sua maioria que a empresa 

pratica pouco as agoes sociais de maneira nao efetiva e com carater eventual. Salienta-se, 

que a promogao de agoes responsaveis traz beneficios para a empresa, para a sociedade e 

desenvolve a localidade, ou seja, e um investimento feito pela empresa, mas que mostrara 

retornos economicos, financeiros sem mensurar os beneficios proporcionados a comunida-

de e o desenvolvimento sustentavel da regiao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4,2.4 Forma como as Agoes Sociais sao Realizadas 

Neste momento, foi levantada a questao da forma como sao feitas as agoes ( mesmo sendo 

consideradas eventuais); dos respondentes quatro dos cinco entrevistados disseram que: 

RESPONDENTES RESPOSTAS 

1, 2, 3 e 4 "Sao feitas atraves de dinheiro passadas diretamente as pes-

soas que promovem as agoes (filantropia, caridade) 

5 "Essa parte era direcionada ao gerente da empresa e a ele 

cabia a decisao e a forma de ajuda". 

Quadro 3 Forma como as agoes sociais sao realizadas 
Fonte: Dados obtidos na pesquisa 2013. 

Nota-se que de forma efetiva na agencia nao existe comprometimento e efetividade com as 

atividades realizadas pela empresa. Os trabalhos sao feitos eventualmente e entregues para 

os solicitantes das campanhas filantropocas/caridosas. Constatou-se com a pesquisa que 

nao existe um controle de efetividade dessas agoes e nem objetivos definidos. 

Salienta-se que as agoes socialmente responsaveis devem ser realizadas em carater per-

manente, com objetivos definidos e seu desenvolvimento acompanhado periodicamente 

para que se possam analisar os efeitos que as agoes promovem a sociedade. 

4.2.5 Principals Beneficiarios das Agoes Sociais 

Nesta quinta indagagao foram perguntados aos colaboradores quais os beneficiarios com as 

agoes realizadas pela a empresa. Como resultado se obteve: 
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RESPONDENTES RESPOSTAS 

1 , 2 e 3 "Destinava a comunidade local", ou seja, as pessoas que mo-

ram na zona urbana da cidade e que se direcionava a agencia 

em busca de ajuda. 

4 "Destinavam as organizacoes comunitarias" e exemplificou 

dizendo que "cada bairro da cidade possui sua comunidade e 

muitas vezes desenvolvem campanhas para melhoria do bairro 

ou para ajudar alguem que esteja precisando de alimentos, 

remedios, entre outros beneficios." 

5 "Destinava-se a comunidades distantes" citando as comunida-

des rurais do municipio. 

Quadro 4 Principals beneficiarios das agoes sociais 
Fonte: Dados obtidos na pesquisa 2013. 

Nota-se que, apesar das praticas sociais do Bradesco-Pombal serem realizadas de forma 

timida e em carater eventual, a empresa se preocupa em ajudar a comunidade pombalense. 

E preciso lembrar que a responsabilidade social pode ser considerada como realizaeao de 

praticas filantropicas, educacionais, assistenciais, entre outras que visam minimizar os efei-

tos da ineficiencia do Estado perante a comunidade. Salienta-se que o Bradesco possui uma 

fundagao em que se desenvolvem ag5es educacionais, mas o que se percebe e que esses 

beneficios nao sao dispostos em todas as suas agendas e sim para aquelas que sao de 

grande porte. O desenvolvimento de ag5es como esta promove o desenvolvimento econo-

mico, cultural e social de uma regiao e e relevante que as agendas possam usufruir dos 

beneficios para implementar junto a sociedade e promover o desenvolvimento de diversas 

regioes pelo pais indistintamente. 

Salienta-se que seria interessantissimo que a agencia do Bradesco em Pombal pudesse 

implementar algum projeto que promovesse o desenvolvimento economico, cultural da co-

munidade local. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4,2.6 Frequencia com que as Agoes sao Realizadas 

Na sexta pergunta aos colaboradores foi questionado sobre a periodicidade com que as 

agoes eram realizadas, ja que, em momentos atras eles relataram que as praticas eram fei-

tas em carater eventual. As respostas apontaram: 
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RESPONDENTES RESPOSTAS 

1, 2, 3 e 4 "Atividades sao realizadas no maximo uma vez por ano" 

5 "As agoes ocorrem tres ou mais vezes por ano" 

Quadro 5 Frequencia com que as ac5es sao realizadas 
Fonte: dados obtidos na pesquisa 2013. 

Ressaita-se, no entanto que as agSes sociais de carater filantropico/caridade que o Brades-

co-Pombal realiza sao direcionados para o responsavel da agencia e segundo o mesmo 

pelo fato do empreendimento nao contar com verbas direcionadas para agoes sociais os 

investimentos sao resumidos. Ressalta um dos entrevistados que "tais investimentos sao 

tidos pela a empresa como despesas". 

O estudo evidenciou a ausencia de politicas de incentivo para agoes de carater ambientais e 

sociais por parte do Bradesco as suas agendas. Diante do dialogo foi possivel perceber que 

a empresa nao recebe incentivos financeiros para realizar algum projeto concrete e continuo 

na cidade. Novamente e interessante elencar que os projetos sociais sao importantes sob 

diversos aspectos entre eles promover o desenvolvimento cultural, social, economico de 

uma regiao e de um pats. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.7 Numero Estimado de Pessoas que sao Beneficiados com as Agoes 

Aproveitando o ensejo da entrevista, foi adicionado ao rol de perguntas sobre uma estimati-

va de pessoas que seriam beneficiadas pelas agoes, que embora sejam em carater eventu-

al, mas que sao feitas na agencia de Pombal-PB. O resultado mostrou a seguinte perspecti-

va: 

RESPONDENTES RESPOSTAS 

1, 2, 3 e 4 "Aproximadamente 100 pessoas sao atingidas pelos benefi-

cios" 

5 "Acreditava que esse numero chegasse a 200 pessoas anual-

mente". 

Quadro 6 Numero estimado de pessoas que sao beneficiados com as agoes 
Fonte: Dados da pesquisa 2013. 

O estudo mostrou que a participagao da instituigao diante da responsabilidade social e am-

biental na cidade de Pombal nao chega a atingir a 1% da populagao pombalense, ja que a 

populagao pombalense segundo o censo de 2010 era de 32. 110 habitantes (IBGE, 2010). 

Diante do fato, e preciso ratificar a importancia do papel da empresa diante para o desen-

volvimento social e economico da regiao em que se atua. Sabe-se que Pombal e uma cida-

de do sertao da Paraiba carente de incentivos financeiros e economicos e que os empreen-
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dimentos de maneira geral que movimentam a economia dessa localidade precisa ter uma 

consciencia voltada para o desenvolvimento da responsabilidade social e ambiental. 

E notorio que o processo da globalizacao trouxe, sem duvidas, uma serie de beneficios e 

maleficios ao mundo inteiro. Entre os beneficos, hoje se pode contar o acesso a informagao 

de maneira rapida e facil. Este fato propiciou a todos a mudanga de consciencia e o cresci-

mento da visao critica. Em iinhas gerais, a populagao busca hoje por empresas e empreen-

dimentos que nao pensem apenas em investir capital para acumulo de riquezas patrimoni-

ais, mas disponibilize parte do sucesso empresarial em atividades que proporcionem ao 

meio ambiente o cuidado necessario, aos funcionarios o respeito e a consciencia que o tra-

baiho e desenvolvido pela equipe e dessa maneira seja pago o que e justo e aos produtos e 

servigos vendidos a qualidade e a prontidao para resolver eventuais problemas, Finalmente, 

conclui-se que e diante de uma sociedade exigente que a responsabilidade social e ambien-

tal esta inserida na atualidade e por esse motivo eia nao pode ter a sua relevancia descon-

siderada pelas corporagoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.8 O Bradesco como Colahorador para o Desenvolvimento da Micro regiao de 

Pombal 

Neste quesito, procurou identificar se o Bradesco-Pombal atua em parceria com entidades 

locais buscando influenciar politicas publicas, estabelecendo aliangas e participando de re-

des, a fim de maximizar sua contribuigao para o desenvolvimento local. Diante do questio-

nado foi obtido a seguinte opiniao: 

RESPONDENTES RESPOSTAS 

1 "Para a agencia estabelecer alguma alianca e necessario que 

primeiro tenha uma autorizagao, segundo, ter na conta do ban-

co recursos para desenvolver em agoes" 

2 " 0 fato do Bradesco de Pombal nao estabelecer aliangas re-

sume-se na ausencia de recursos financeiros" 

3 

"Era preciso antes de qualquer coisa mostrar a necessidade da 

empresa intervir junto a sociedade para o desenvolvimento 

dessas atividades. seria uma mudanga de paradigma por parte 

do Bradesco, ja que a fundagao da instituigao trabalha atuando 

em todas as capitals do Brasil e que desenvolver um trabaiho 

desse porte era, a principio, um grande desafio, mas com cer-

teza que Valeria a pena principalmente em locais onde o de-

semprego e fato marcante e onde o desenvolvimento ainda 

esta demorando". 

4 "Raramente o Bradesco faz parcerias" 
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"As vezes a instituigao faz esse tipo de parceria, mas salienta 

que e em carater eventual a exemplo de uma campanha em 

que todas as reparticoes da cidade participam e acontecem 

poucas vezes durante o ano". 

Quadra 7 O Bradesco como colaborados para o desenvolvimento da micro regiao de Pombal. 
Fonte: Dados da pesquisa 2013. 

Fica evidente, diante do exposto, que a entidade nao busca se engajar em carater definitivo 

em ac5es que beneficiem a sociedade pombalense por questoes estruturais do proprio Bra-

desco que inviabiliza a participacao assidua. Para tanto, nao ha investimentos na empresa 

destinados a desenvolver agoes de responsabilidade social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2,9 Motivagao do Bradesco-Pombal para o desenvolvimento da responsabilidade 

social 

Diante da relevancia do tema em questao, foi preciso buscar a opiniao daqueles que fazem 

o Bradesco-Pombal sobre o motivo que poderia levar a empresa de modo geral a investirem 

em agoes sociais. Em seguida, foi dado aos entrevistados um leque de opgoes como: cola-

borar com a sociedade, so investe porque sao solicitadas, para ser considerado um diferen-

cial diante da concorrencia, entre outras indagagoes. Dessa forma as respostas foram: 

RESPONDENTES RESPOSTAS 

1 "A agencia procura ajudar dentro das suas limitacoes a comu-

nidade pombalense". 

2 

"Dificuldades existem em todo territorio nacional, mas que de 

forma simples o pouco que se ajuda ja e um beneficio". 

3 

" 0 terceiro apenas disse a quern se destinavam as acoes e 

nao argumentou nada mais". 

4 "Objetiva melhorar a imagem da empresa. Essas praticas po-

dem mudar o desenvolvimento economico da entidade que 

investe". 

5 "Gerar vantagem competitiva. Agoes desse porte traz um 

grande diferencial competitivo diante de outras instituigoes". 
Quadro 8 Motivagao do Bradesco para o desenvolvimento da responsabilidade social. 
Fonte: dados obtidos na pesquisa 2013. 
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Durante do estudo, foi tragado um perfil acerca da responsabilidade social, seus beneficios, 

a quern se dirigia, entre outros fatores. E diante do estudo foi possivel perceber que traba-

lhar com responsabilidade social beneficia pessoas que necessitam de alguma agio e que 

nao sao assistidas corretamente pelo Estado, mas que essas praticas produzem um retorno 

benefico para o empreendimento que as diferencia das demais. No entanto, e relevante fri-

sar que as praticas responsaveis nao devem apenas ser objetos para garantir sucesso para 

a empresa. 

Para tanto, o resultado da pesquisa elencou tres fatores importantes para a empresa, pois 

segundo a concepcao da maioria dos ouvidos a responsabilidade social deve ser destinada 

com o foco maior para a geragao de beneficios a sociedade. Entretanto, as agoes sociais ou 

responsaveis trazem para a empresa, independentemente de sua fungao, porte ou finalida-

de, vantagens competitivas e traduz uma imagem diferenciada, mas salienta-se que as pra-

ticas nao devem ser conduzidas apenas com essa finalidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4,2.10 Agoes Desenvolvidas pelo Bradesco-Pombal em Favor dos Colaboradores 

Nesse decimo quesito foi indagado aos colaboradores se o Bradesco realizava agoes em 

favor de seus colaboradores alem daqueles estabelecidos mediante lei. O resultado da en-

trevista mostrou com unanimidade: 

RESPONDENTES RESPOSTAS 

i , 2, 3j 4 © 5 

Os cinco respondentes afirmaram que o Bradesco e uma em-

presa preocupada com o funcionario. "Segundo os responden-

tes, eia sempre esta cuidando da saude, do aperfeicoamento, 

de incentivos e proporciona oportunidades para aquele que 

deseja crescer". 
Quadro 9 Agoes desenvolvidas pelo Bradesco-Pombal em favor dos colaboradores 
Fonte: Dados Obtidos na pesquisa 2013. 

Fica constatado que a empresa trabalha com foco na melhoria e satisfagao de seus colabo-

radores. Proporcionando oportunidades de crescimento atraves de cursos de aperfeigoa-

mentos, cuidando da saude dos funcionarios e outros beneficios que sao dispostos para 

quern faz parte do Bradesco. Salienta-se que agir com responsabilidade social inclui na pra-

tica de ag5es que visem a melhoria da qualidade de vida para aqueies que colaboram diari-

amente para o sucesso da empresa em que atuam. Neste ponto, fica evidente que a empre-

sa e comprometida com os seus colaboradores. 
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4,2.11 O Bradesco-Pombal e a Inclusao Social 

Nesse decimo primeiro quesito, os pesquisados foram abordados com um tema delicado. 

Foi indagada aos mesmos a forma como a instituicao trabalha com a inclusao social, ou se-

ja, se existia programas destinados a contratar portadores de deficiencia, idosos, menores 

aprendizes e ex-detentos. Como resultado da pesquisa se obteve a seguinte constatacao: 

RESPONDENTES RESPOSTAS 

1, 2, 3 e 4 
A agencia possui um programa de inclusao social. 

5 A agencia nao possui este tipo de programa. 

Quadro 10 O Bradesco-Pombal e a inclusao social 
Fonte: Dados obtidos na pesquisa 2013. 

Os entrevistados acrescentaram que o programa de contratacao realizado pelo Bradesco 

consiste em um processo seletivo e que nesse processo, que e divulgado no site da institui-

cao atraves do preenchimento de curriculo, e feita a triagem dos candidates. Informou ainda, 

que dependendo do porte da agencia ha designacao obrigatoria ou nao para efetivar PNE. 

Nota-se que a agencia cumpre as obrigacoes impostas pela legislacao vigente. 

Salienta-se que, no entanto, na agencia de Pombal hoje nao ha funcionario com PNE, ex-

detentos, idoso e menor aprendiz, mas a mesma e recente e isenta da obrigatoriedade. Sa-

lienta-se que a empresa esta obrigada a contratar PNE a partir da existencia de 100 funcio-

narios (art. 93 da Lei 8.213/91). 

A inclusao social e um dos temas que a responsabilidade social aborda. Este tema busca 

reduzir as desigualdades sociais e a discriminacao principalmente daquelas pessoas mais 

vulneraveis a estes fatos. E de conhecimento de toda a existencia legislates e as obrigato-

riedades a serem cumpridas pelas organizacoes quando enquadradas a eia. Dessa forma, 

salienta-se que a empresa para enquadrar-se como responsavel pode desenvolver muitas 

acoes, mas desde que seu foco seja o de proporcionar beneficios a sociedade. 

4.2.12 Percepgao do Bradesco sobre a Conscientizagao da Importancia da Conser-

vagao do Meio Ambiente 

A decima segunda pergunta da entrevista procurou saber dos colaboradores do Bradesco-

Pombal se eles buscam incentivar a comunidade pombalense sobre a conservacao do meio 

ambiente. O resultado obtido revelou: que dois dos cinco consultados afirmaram que nunca 

investe em incentivos para conscientizar a populacao na conservacao do meio ambiente. Ja 

os dois ultimos afirmaram que sempre incentiva seu cliente as praticas de conservacao. O 

posicionamento dos entrevistados esta descritos no quadro que segue: 
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RESPONDENTES RESPOSTAS 

1 
" 0 assunto ja e amplamente divulgado na imprensa e que to-

dos ja sao conscientes dessa necessidade". 

2 "Seria complicado tratar de finangas e meio ambiente com cli-

entes na mesma hora". Segundo ele "tratar de meio ambientes 

e seus cuidados necessitaria de um dia especifico para isso, 

um dia destinado a fazer campanha de conscientizagao com 

os clientes". 

3 As vezes comenta alguma coisa com os clientes, mas que "na 

maioria das vezes esse trabaiho e consumido diante das obri-

gagoes diarias". 

4 "Nao se pode deixar de pensar no mundo em que vivemos" e 

que diante das coisas simples surgem brincadeiras que o leva 

a falar no tema seja com colegas colaboradores ou com clien-

tes. 

5 "Estimulo os clientes e colegas a nao poluir e desperdigar ma-

terials, agua, entre outras coisas". 
Quadro 11 Percepgao do Bradesco sobre a conscientizagao da importancia da conservacao do meio 
ambiente. 
Fonte: dados obtidos na pesquisa 2013. 

Este quesito e uma forma bem particular de se expressar como cada colaborador trabalha. 

Entre eles, dois afirmaram que sempre trabalham incentivando a conscientizagao para pro-

teger o meio ambiente, ja os outros, um afirmou que as vezes comenta e o outro revelou 

que nao trabalha conscientizando seus clientes. Reforga-se a tese que o meio ambiente e 

as agoes de responsabilidade social sao importantissimas para a preservagao da humani-

dade. Quando se defende o meio ambiente, preservam-se geragoes futuras e e, sem duvi-

das, relevante para o desenvolvimento sustentavel de um pais, regiao ou populagao quando 

pratica agoes sociais. 

4.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13 Agoes desenvolvidas pelo Bradesco-Pombal destinado a melhoria da quali

dade ambiental 

A decima terceira indagagao procurou evidenciar o trabaiho da empresa diante da qualidade 

ambiental. Os cinco respondentes confirmaram que a empresa nao desenvolve agio, pro-

grama ou campanha que incentive a populagao a melhorar o meio ambiente. Salienta-se 

que apenas um dos entrevistados argumentou a sua resposta e a mesma esta expressa no 

quadro abaixo. Os demais ouvidos apenas responderam que a instituigao nao desenvolve 

esse tipo de agao. 
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RESPONDENTES RESPOSTAS 

1 , 2 , 3 e 4 Nao desenvolve este tipo de agao. 

5 
"A instituigao nao desenvolve essas agoes. Esse tipo de ques-

tao e interessante, mas que infelizmente na agencia nao se 

tern um planejamento para executar alguma pratica neste sen-

tido ate o momento". 

Quadro 12 Acoes desenvolvidas pelo Bradesco-Pombal destinado a melhoria da qualidade ambiental 
Fonte: dados obtidos na pesquisa 2013. 

Salienta-se que trabalhar com qualidade ambiental consiste em adotar meios e mecanismos 

que visem sempre a protegao do meio ambiente como, por exemplo: a utiiizacao de papel 

reciclado nas atividades corriqueira da instituigao. 

Sabe-se que, a responsabilidade socioambiental hoje e tema mundialmente discutido. Todas 

as partes do mundo buscam agoes que minimizem os efeitos que a industria e o homem 

produzem. Dessa maneira, e importante que a empresa tenha essa consciencia. Salienta-se 

que praticas simples podem ser efetuadas dia a dia na rotina de trabaiho e que certamente 

sao de grande valia para a protegao do meio ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.14 Importancia do balango social sob o prisma dos colaboradores do Bradesco-

Pombal 

Diante deste quesito, o estudo procurou evidenciar a percepgao dos colaboradores sobre o 

balango social. Como resposta ao quesito, quatro dos cinco entrevistados confirmaram que 

consideram o balango importante. 

RESPONDENTES RESPOSTAS 

1 
"Acredito que o balango social e uma ferramenta utilizada pela 

contabilidade para prestar conta das finangas desenvolvidas na 

fundacao". 

2 "E importante porque a empresa esta cumprindo com seu dever, 

ou seja, uma obrigatoriedade imposta por lei". 

3 "E uma ferramenta que tod a empresa deve elaborar para poder 

mensurar todos os desempenhos que a empresa tern em um 

periodo de tempo". 

4 "Nao conhego essa ferramenta e sua aplicabilidade com preci-

sao". 

5 "Sei que tod a empresa e obrigada a fazer um balango para 

cumprir obrigagoes, mas a essencia de sua fungao a desconhe-

co". 
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Quadro 13 Importancia do balango social sob o prisma dos colaboradores do Bradesco-Pombal 
Fonte: Dados obtidos na pesquisa 2013. 

O balanco social e uma ferramenta contabil que visa demostrar os resultados de uma enti-

dade durante um periodo. Acrescenta-se que, este demonstrativo elenca informagoes de 

cunho economico, financeiro e social e sua fungao precipua e gerar transparencia nos atos 

ocorridos nas empresas. Salienta-se que o Balango social e um instrumento de consulta 

publica e feito para que a sociedade tome conhecimento da forma como a empresa trabalha 

e investe em agoes sociais. 

Durante o estudo tambem se evidenciou que e imprescindivel que se utilize ferramentas 

contabeis como o balango social seguida de uma auditoria para garantir a transparencia das 

agoes efetuadas. No entanto, a pesquisa mostrou que os entrevistados nao sabiam bem 

definir a relevancia do Balango social por desconhecer seu conceito profundamente e por-

que talvez as informag5es contabeis muitas vezes possam ser dificeis de compreender se o 

interessado nao possuir um minimo de conhecimento acerca do assunto tratado gerando 

como consequencia a ausencia de incentivo para conhecer. 
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5 C O N C L U S A OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E CONSIDERACOES FINAIS 

De fato, a globalizacao trouxe uma serie de mudangas no mundo. Entre elas esta o acesso 

a informagao de maneira rapida e eficaz tomando pessoas mais exigentes e os empreendi-

mentos atrelados a adequar-se rapidamente as transformagoes impostas. 

Pode-se afirmar que, entre essas mudangas impostas pelo sistema globalizado encontra-se 

a responsabilidade social, que e hoje um dos temas mais repercutidos pelos meios de co-

municagao e pela sociedade. Apesar disso, observa-se que muitos empreendimentos ainda 

nao a praticam. 

Diante desta realidade, este estudo procurou investigar como os colaboradores percebem 

as praticas socioambientais realizadas pelo Bradesco na cidade de Pombal-PB. 

O estudo evidenciou a sua relevancia quando demonstrou que apesar do tema ser mundi-

almente conhecido, ha ainda necessidade de estudos que proporcionem uma visao mais 

abrangente, positiva e que possibilitem incentivar as empresas a praticarem agoes respon-

saveis. Para tanto, a pesquisa ratificou sua importancia quando constatou a necessidade da 

adogio dessas praticas na agencia de Pombal-PB que possibilite meios para o desenvolvi-

mento da mesma e da sociedade pombalense. 

E de acordo com a pesquisa, o Bradesco-Pombal e uma empresa que, de forma timida, 

executa alguma pratica social em carater eventual. Salienta-se que o estudo tambem permi-

tiu visualizar que a agencia nao recebe recursos que estimulem ao desenvolvimento de pro-

gramas ou atividades sociais frequentes. 

O estudo mostrou tambem que a agencia nao desenvolve trabaiho junto a comunidade 

pombalense no que se refere aos cuidados e conscientizagao ao meio ambiente. Ja em se 

tratando de beneficios aos colaboradores, incentivos a aperfeigoamento e oportunidades de 

crescimento a empresa e ativa e atuante. • 

Diante dessa constatagao foi perceptivel a visao da possibilidade de reaiizagao de campa-

nhas destinadas para conscientizagao e protegao do meio ambiente atraves da promogao 

de palestras e distribuigao de material de apoio junto aos clientes da agencia e a sociedade. 

Bem como a promogao de um projeto que foque a qualidade ambiental atraves de um levan-

tamento realizado na agencia que evidencie as atividades executadas e os materiais em-

pregados no dia a dia procurando por alternativas mais responsaveis. 

Foi elencada tambem, mediante a pesquisa, a relevancia do estudo da contabilidade social. 

Foi visto que, a contabilidade e uma ciencia que se modifica de acordo com as exigencias 

de seu meio e diante dessa vertente a ciencia contabil esta adequando-se a responsabilida-

de social. 

Foi constatado que a empresa nao elabora um balango social e que seus beneficios e im-

portancias sao poucos conhecidos por aqueies que fazem o Bradesco-Pombal. 

Salienta-se em linhas gerais que, o Balango Social tern um tratamento direto com a socie-

dade, ou seja, os dados elencados por eia interagem diretamente com a sociedade, ou pelo 

menos, por quern se interessa por eia. 
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Dessa maneira, ratifica-se a importancia da empresa elaborar e divuigar suas informacSes 

atraves do Balanco Social. Pois, foi constatada que essa ferramenta contabil possibilita a 

empresa, independentemente de sua finalidade lucrativa, a transparencia com que o empre-

endimento trabalha seus investimentos, suas acSes sociais e os efeitos positivos que esse 

demonstrativo proporciona. Mas tambem ficou evidente que nao basta apenas divuigar, as 

informagoes tern que possuir fidelidade, ou seja, serem reais. Para que isso ocorra e inte-

ressante que juntamente com o balango social a empresa antes de divuigar tais informagoes 

sujeite o demonstrativo a uma auditoria, que e outra ferramenta contabil que busca a fideli-

dade das informagSes prestadas. 

Por fim, conclui-se que os recursos empregados pela empresa para agoes de responsabili-

dade social sao insuficientes, pois essas praticas sao realizadas em carater eventual e com 

objetivos distintos, fato este que poderia ser revisto pelo proprio Bradesco, pois agoes como 

esta traz influencia direta no desenvolvimento economico, financeiro e cultural dos pomba-

lenses. 

Para pesquisas posteriores, sugere-se o aumento do universo do estudo das agoes de res-

ponsabilidade social praticadas pela Fundagao Bradesco na Paraiba atraves de um estudo 

pratico em que se evidencie como realmente o trabaiho e desenvolvido. 
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CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS - CCJS 

C U R S O DE CIENCIAS C O N T A B E I S 

0 presente questionario tern por objetivo suportar o conhecimento sobre: a respon-

sabilidade social corporativa: utilizacao de praticas socioambientais no banco Bra-

desco da cidade de Pombal-PB a luz da percepcao de seus colaboradores. A pes-

quisa visa compor o trabaiho de conclusao de curso da discente INGRID HAYENE 

FARIAS BANDEIRA sob a orientacao da docente: Me. Marcos Macri. 

1 Voce considera o Bradesco-Pombal uma empresa socialmente responsavel? 

2 O Bradesco-Pombal realizou alguma acao social no ultimo ano? 

3 Em quais areas foram realizadas as acoes sociais? 

4 De que forma as acoes sociais sao realizadas? 

5 Quern sao os principals beneficiarios das acoes sociais? 

6 Qual a frequencia com que as agoes sociais sao realizadas? 



72 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 O Bradesco-Pombal atua em parceira com entidades locais buscando influenciar 

politicas publicas, estabelecendo aliangas e participando de redes a fim de maxim i-

zar sua contribuigao para o desenvolvimento local? 

8 O Bradesco-Pombal realiza agoes em favor dos colaboradores alem das obriga-

goes legais? 

9 O Bradesco-Pombal possui algum programa destinado a contratagao de deficien-

tes fisicos, ex detentos, idosos ou jovens aprendizes? 

10 O Bradesco-Pombal possui alguma ag io , campanha ou programa destinado a 

melhoria da qualidade ambiental? 

11 O Bradesco busca de alguma maneira sensibilizar os colaboradores e a comuni-

dade local da importancia da conservagao do meio ambiente? 

12 Em sua opiniao, qual o motivo que leva as empresas a investirem na responsabi-

lidade social? 

13 Ha um numero estimado de pessoas que sao beneficiadas com as agoes sociais 

que o Bradesco-Pombal realiza? 
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14 Sabe-se que anualmente a Fundacao Bradesco divulga o balango social. Em sua 

opiniao essa ferramenta e importante? 


