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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O crescimento tecnologico e de mercado estao gerando transformagoes e 
consequentemente um novo contexto competitivo empresarial. Isto e, investem em 
estrategias que resgatam principios e valores eticos com os consumidores e os 
colaboradores, obedecem as leis, respeitam a natureza e rejeitem o trabalho infantil. Diante 
disso, as empresas que estao voltadas a questao da responsabilidade social, assumem um 
desempenho de interesse social. Este estudo buscou avaliar, com vistas a pratica de uma 
contabilidade social, a situagao atual das empresas do ramo industrial do municipio de 
Sousa-PB com relacao ao comprometimento com Responsabilidade Social. Para isso, foi 
realizada uma pesquisa em que os sujeitos foram os gestores de 9 industrias, de um 
universo de 16 encontrado atraves cadastro da Associagao Comercial, Industrial e de 
Servigos - ACISA. Os dados foram coletados por meio de questionario com 19 assertivas, 
criado com base no modelo do Instituto Ethos, no qual, a analise considerou a existencia de 
Indicagao de Comprometimento com Responsabilidade Social para as empresas. Diante dos 
resultados pode-se observar que apenas 1 das industrias pesquisadas elabora algum tipo 
de relatorio relacionado ao Balango Social evidenciando suas atividades. Ja na comparagao 
entre os indicadores existentes nas empresas do modelo Ethos, pode-se concluir que as 
mesmas precisam melhorar seu desempenho na pratica dos valores e transparencia; 
publico interno; meio ambiente e; fornecedores. Sugerindo entao, que essas industrias 
registrem e divulguem suas informagoes sobre os trabalhos sociais desenvolvidos, 
independente da forma como seja realizado. Pois so assim, elas poderao contribuir para o 
desenvolvimento da comunidade e conquistar um espago para o seu crescimento e 
desenvolvimento na sociedade. 

Palavras-Chave: Balango Social, Setor Industrial e Responsabilidade Social. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The technological growth and the market are generating transformations and consequently a 
new competitive environment business. That is to say, investment em strategies what 
retrieves principals e values ethical with the consumers & the collaborator, they obey laws, 
they respect him the nature e rejects the work infantile. Before about that, the organizations 
what round on the question from responsibility sociable, they assume acquittal of interest 
sociable. This study sought to evaluate, in order to practice a social accounting, the current 
situation of companies in the industrial area of the municipality of Sousa-PB regarding the 
commitment to Social Responsibility. For this, we conducted a survey in which subjects were 
managers of nine industries, from a population of 16 records found by the Chamber of 
Commerce, Industry and Services - ACISA. Data were collected through a questionnaire with 
19 statements, built on the model of the Institute Ethos, in which the analysis will consider 
the existence of an indication of Commitment to Social Responsibility to businesses. Before 
the results can be seen that only one of the industries surveyed establish some kind of report 
related to the Social showing their activities. However, comparing existing indicators on 
business model Ethos, can conclude that they must improve their performance in practice 
the values and transparency, workforce, and environment; suppliers. Therefore suggesting 
that these industries to register and disclose their information about social work developed, 
regardless of how it is done. For only thus can they contribute to community development 
and gain a space for their growth and development in society. 

Keywords: Sociable Balance, Industrial Sector and Sociable Responsibility. 
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1 INTRODUQAO 

1.1 Tema e Problematica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 crescimento tecnologico e de mercado estao gerando transformacoes e 

consequentemente um novo contexto competitivo empresarial. Ligado a este assunto, os 

diversos problemas enfrentados pela sociedade na atualidade como a violencia, o 

desemprego, a pobreza e a degradagao ambiental tern modificado os costumes de se 

realizar os negocios, com isso, aumentando a responsabilidade dos gestores e das 

organizagoes. 

As empresas tern cada vez mais se preocupado com posturas socialmente corretas, 

ambientalmente sustentaveis e economicamente viaveis. Isto e, investem em estrategias 

que resgatam principios e valores eticos com os consumidores e os colaboradores, 

obedecem as leis, respeitam a natureza e rejeitem o trabalho infantil. E nesse sentido que a 

responsabilidade social pode ser percebida como um dos temas mais debatidos e 

propagados na gestao empresarial, tornando-se uma variavel importante na administragao 

das organizacoes (AMARANTE, 2008). 

Os aspectos, como a dificuldade de fidelizagao dos clientes e a competitividade, 

favoreceram o surgimento de uma postura mais responsavel por parte das empresas em 

suas acoes. No Brasil, a responsabilidade social empresarial ganhou forte impulso a partir 

dos anos 90, resultado da acao de entidades nao governamentais, institutos de pesquisa e 

de organizacoes sensibilizadas com a questao social (VEIGA, 2007). 

Diante disso, as empresas que estao voltadas a questao da responsabilidade social, 

assumem um papel de interesse social que trata de questoes como meio ambiente, 

educagao, saude entre outros. A atividade social da empresa pode ser realizada por meio do 

voluntariado de seus funcionarios, pela disponibilizagao de verbas, alem da doagao de 

produtos ou servigos, no sentido de colaborar a medio e longo prazo com a sociedade 

garantindo o crescimento e a sustentabilidade da organizagao. 

De acordo com Amarante (2008), dar autonomia a essas instituigoes sociais, nao se trata 

apenas de doar dinheiro, mas de mobilizar a empresa em prol de uma causa. A empresa 
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bem sucedida deve conviver com a comunidade onde atua, pois e nela que encontra 

empregados, clientes e fornecedores. O exercicio da responsabilidade social incorpora na 

cultura da empresa a busca do bem estar da sociedade, associado ao crescimento da 

propria organizagao. Segundo Moreira (2002), a Responsabilidade Social refere-se a etica 

como base das agoes com todos os publicos com os quais a organizagao pode interagir, ou 

seja, os seuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders (clientes, funcionarios, fornecedores, acionistas, governo, 

sociedade, meio ambiente). 

Com a pratica da responsabilidade social e a sua evidenciagao atraves do balango social, as 

empresas adquirem retorno institucional e a valorizagao da sua imagem, gerando beneflcios 

tanto para ela como para a sociedade. Levando as mesmas a repensar seu papel e a forma 

de conduzir os negocios, transformando-a parceira do desenvolvimento social, englobando 

preocupagoes com um publico maior, que sao: os acionistas, funcionarios, prestadores de 

servigo, fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meio-ambiente. 

Diante disso, percebe-se que o Balango Social consiste em um metodo de evidenciagao da 

responsabilidade social das empresas. De acordo Tinoco (2008) e uma demonstragao que 

interliga a empresa com todos os que a cercam ou que contribuem para sua existencia, 

como o meio ambiente, a comunidade na qual a empresa esta situada e os funcionarios que 

fazem parte dela. Uma vez que a responsabilidade social e uma forma de administragao que 

deve estar totalmente integrada as praticas da empresa, impactando em seu planejamento 

estrategico, nos seus objetivos, na sua forma de produgao, nas caracteristicas de seus 

produtos e no seu relacionamento com os diversos publicos de interagao. 

Observa-se que o municipio de Sousa possui um numero relevante de empresas industrials, 

conforme a Associagao Comercial, Industrial e de Servigos (ACISA) sao um total de 16 

empresas. Com isso, entende-se que a atividade industrial e fundamental para regiao e que 

colaborar para que esta atividade esteja cada vez mais competitiva com o auxilio das 

competencias do profissional contador e um fator preponderante. Neste ponto, procura-se 

neste trabalho olhar esta perspectiva sob a otica de uma adogao da contabilidade social por 

este ramo empresarial local. 

Tendo em conta que para que se evidenciem as informagoes da contabilidade social por 

meio do instrumento balango social e preciso que haja primeiro um comprometimento das 

empresas com a responsabilidade social, a questao de pesquisa que se coloca nesta 

monografia e: Qual a situagao atual com relagao ao comprometimento com 
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Responsabilidade Social entre as empresas do ramo industrial no municipio de Sousa 

- P B ? 

1.2 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesta perspectiva tragaram-se os seguintes objetivos: 

1.2.1 Objetivo geral 

• Avaliar a situacao atual das empresas do ramo industrial do municipio de Sousa-PB 

com relagao ao comprometimento com Responsabilidade Social. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

• Caracterizar as praticas das empresas pesquisadas com relagao a cada um dos 7 

indicadores Ethos; 

• Mostrar a Indicagao de comprometimento com a responsabilidade social destas 

empresas; 

• Evidenciar os pontos que precisam ser trabalhados para a pratica de uma 

contabilidade social pelas empresas pesquisada. 

1.3 Justificativa 

Nos ultimos anos, e crescente a quantidade de empresas que informam, publicamente, a 

adogao de praticas socialmente responsaveis, principalmente no setor industrial. De modo 
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que, estao cada vez mais, comprometidas com a transparencia de suas informagoes sociais 

na busca de refletir sobre o seu papel na sociedade onde estao inseridas. 

Assim, pode-se afirmar que a responsabilidade social das empresas e uma variavel que esta 

se tornando cada vez mais constante nos negocios. Segundo Baldo (2002, p. 14), a 

responsabilidade social das empresas ocorre da seguinte forma: 

"se a empresa obtem recursos da sociedade, e seu dever restitui-los nao 
apenas sob a forma de produtos e servigos comercializados, mas, 
principalmente, atraves de agoes sociais voltadas para a solugao dos 
problemas sociais que afligem a sociedade". 

Diante disso, a publicagao de Balangos Sociais esta se tornando cada vez mais comum 

entre as empresas brasileiras (MELO NETO e FROES, 2001). Nesse contexto percebe-se 

que a conscientizagao e uma variante importante nas mudangas de comportamento 

organizacional e social, ja que instituigoes privadas estao se manifestando positivamente 

para contribuir com a responsabilidade social. Com isso, novas percepgoes foram evoluindo, 

permitindo pensar em diferentes formas de imaginar a agao das empresas e as maneiras de 

considerar a participagao dos diversos atos sociais nas suas comunidades. 

De modo que, a Responsabilidade Social e um exercicio da cidadania corporativa, e as 

empresas que querem transmitir uma imagem etica e moral podem, futuramente, ser 

beneficiadas pelas suas atitudes, como estrategia de valorizagao de produtos e servigos e 

estrategias sociais de desenvolvimento da comunidade (MELO NETO e FROES, 2001). 

Observa-se, que as organizagoes precisam ter bem claro, para si e para seus empregados, 

o conceito de Responsabilidade Social, buscando ter consciencia sobre os reais efeitos de 

sua atividade na sociedade e no meio ambiente, e de seus impactos nos pianos local, 

regional e nacional. De acordo com Silva (2005), responsabilidade social corresponde ao 

grau em que os administradores de uma organizagao realizam atividades que protejam e 

melhorem a sociedade alem do exigido para atender aos interesses economicos e tecnicos 

da organizagao. 

Diante do exposto, a importancia do tema deriva do crescente envolvimento empresarial 

relacionado a responsabilidade social. Que por sua vez, pode ser entendida como toda e 

qualquer agao que possa colaborar para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. 
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Assim, a principal motivagao dessa pesquisa foi analisar a frequencia de empresas do setor 

industrial que se declaram socialmente responsaveis e que se comprometem com agoes 

diretas a comunidade, na cidade de Sousa - Paraiba. No entanto, espera-se com este 

trabalho mencionar o carater estrategico das organizacoes para com a responsabilidade 

social e amadurecer a reflexao sobre as possibilidades de se planejar empreendimentos 

sustentaveis e competitivos que combinem geragao de valor economico e social. 

Expostos esses entendimentos verifica-se que estudos que possam envolver aspectos 

relacionados a responsabilidade social podem ser considerados relevantes na busca pela 

conscientizacao das organizagoes. Nesse sentido, essa pesquisa se justifica a pelo fato de 

analisar a percepgao dos empresarios-gestores sousenses do setor industrial sobre essa 

tematica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Procedimentos Metodologicos 

Na tentativa de resolugao de um problema de carater cientifico, para estabelecer questoes a 

respeito de fatos reais, utiliza-se da ciencia, que conforme Vergara (2000) nao possui um 

enfoque com definigao unica, mas e apenas uma das formas de ter acesso ao 

conhecimento, que se da atraves da pesquisa. Diante disso, Gil (1991) acrescenta que o 

objetivo da pesquisa e descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 

procedimentos cientificos. 

1.4.1 Classificagao da Pesquisa 

Com relagao aos objetivos, a pesquisa pode ser classificada como descritiva, porque busca 

descrever as caracteristicas de determinada populagao ou fenomeno, bem como descobrir 

ou verificar a existencia de associagoes, relagoes entre variaveis (GIL, 1991). Para Andrade 

(1999), a pesquisa descritiva preocupa-se em observar os fatos, registra-los, analisa-los, 

classifica-los e interpreta-los, com o objetivo de estabelecer relagoes entre as variaveis. 

Classifica-se tambem como pesquisa exploratoria, que para Gil (1991, p. 45) "tern como 

principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas a 
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formulagao de problemas mais precisos ou hipotese, pesquisaveis para estudos 

posteriores". 

Quanto a abordagem do problema, para esclarecer os pontos investigados, utilizou-se a 

pesquisa qualitativa atraves das percepgoes dos envolvidos, a diversidade e complexidade 

dos fenomenos sociais existentes. 

Richardson (1999, p. 80) sintetiza: 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interagao de certas 
variaveis, compreender e classificar processos dinamicos vividos por grupos 
sociais. 

Utilizando-se, para tanto, do proceder metodologico da pesquisa bibliografica de carater 

exploratorio, que tern como finalidade colocar o pesquisador em contato direto com tudo o 

que foi escrito sobre a tematica em estudo (MARCONI e LAKATOS, 2006). 

Para o desenvolvimento do objetivo proposto, utilizou-se a estrategia de pesquisa de campo, 

por meio da aplicagao de questionarios estruturados aplicados a uma amostra especlfica no 

setor industrial. Bibliografica porque para a fundamentagao teorico-metodologica do trabalho 

foi realizada consulta, sobre o assunto, na literatura ja existente. A investigagao sera, 

tambem, um estudo de caso, uma vez que e circunscrito a uma localidade. 

1.4.2 Universo da Pesquisa 

A preocupacao com a responsabilidade social tornou-se um tema de varias discussoes, 

tendo em vista a crescente abrangencia e complexidade de seus efeitos fazendo com que a 

sociedade se preocupe com a qualidade de vida das geragoes. Diante disso, essa pesquisa 

enfocou empresas atuantes no setor industrial na cidade de Sousa-PB. 

Vergara (2003), entende que populagao e um conjunto de elementos (empresas, produtos e 

pessoas) que possuem caracterlsticas, as quais sao essenciais para o estudo. Com isso, foi 

concebida como sujeitos da pesquisa os gestores das industrias do municipio de Sousa na 
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Paraiba. Sendo encontrado, atraves do cadastro da ACISA o universo de 16 empresas 

nesse setor. No entanto, o presente trabalho delimita-se a estudar apenas uma amostra de 

9 industrias que se dispusera a responder o instrumento de pesquisa com o intuito de 

mostrar como sao evidenciadas a responsabilidade social nessas empresas, o periodo 

analisado foi o 1° semestre de 2011. 

1.4.3 Coleta e Analise dos Dados 

Os dados foram coletados por meio de questionarios aplicados entre os gestores que fazem 

parte do setor industrial sousense da cidade de Sousa-PB. O instrumento foi desenvolvido 

com 19 assertivas entre perguntas abertas e fechadas, dividido em oito partes com 

informacoes relacionadas ao gestor, a empresa, ao ambiente interno e externo da empresa 

e ao meio ambiente. No qual, foi elaborado com base nos indicatives levantados pelo 

Instituto Ethos, conforme evidenciados no site da Ethos. 

Apos a coleta dos dados, foi feita uma analise buscando comparar os indicadores 

encontrados nas empresas com os da Ethos, ente eles: Valores, Transparencia e 

Governanca; Publico Interno; Meio Ambiente; Fornecedores; Consumidores e Clientes; 

Comunidade; Governo e Sociedade. 

Entende-se que a responsabilidade social, como coloca Oliveira (2008) vai muito alem da 

simples pratica de uma agao social e que por isso uma Indicagao de comprometimento com 

responsabilidade social se daria num conjunto de fatores combinados da atuagao 

organizacional em diferentes areas. Entende-se tambem que o modelo adotado como 

orientador do instrumento de coleta de dados, do Instituto Ethos, e um modelo ja 

consolidado na compreensao destas areas de atuagao. 

Por isso, para a analise dos resultados considerar-se-a que existe Indicagao de 

Comprometimento com Responsabilidade Social para as empresas que apresentarem o 

seguinte resultados: 

a) na parte II a maioria das respostas positivas mais; 
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b) na parte III a maioria das respostas (de sim ou nao) positivas e a marcagao de pelo 

menos dois itens dentre as alternativas da ultima questao (considerando que um dos 

itens se refere a aspectos legais e e praticamente obrigatorio); 

c) na parte IV a marcacao de pelo menos dois itens dentre as alternativas 

(considerando que pelo menos um dos itens se refere a aspectos legais e e 

praticamente obrigatorio) mais; 

d) na parte V a marcacao de pelo menos um item dentre as alternativas mais; 

e) na parte VI a marcagao de pelo menos dois itens dentre as alternativas 

(considerando que pelo menos um dos itens se refere a aspectos legais e e 

praticamente obrigatorio) mais; 

f) na parte VII a marcagao de pelo menos dois itens dentre as alternativas mais; 

g) na parte VIII a marcagao de pelo menos um dos itens dentre as alternativas. 
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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 Aspectos Conceituais da Responsabil idade Social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A responsabilidade social e importante em todos os sentidos, principalmente no cultural, 

social, economico e politico. Atualmente tern sido um dos indicadores utilizados para medir a 

capacidade da empresa no que diz respeito a sua responsabilidade com a sociedade, 

considerando e respeitando seus valores eticos e sociais. 

Nesse ambito e possivel observar que a responsabilidade social, surgiu como um resgate a 

fungao social da empresa. Cujo objetivo principal e promover o desenvolvimento humano 

sustentavel, que transcende o aspecto ambiental e se estende por diversos outras areas 

sociais, culturais, economicas e pollticas, que tende a superar a distancia entre o social e o 

economico (SILVA, 2005). 

Moreira (2003, p. 3) define Responsabilidade Social no contexto empresarial, como a 

prevencao e realizacao de agoes da melhor forma possivel, que antecipem as 

consequencias e o alcance de tais agoes para o beneffcio de todos os seus publicos. Uma 

vez que responsabilidade e a "obrigagao de responder por certos atos proprios ou de 

outrem". E Social esta "relativo ou pertencente a sociedade, que convem a sociedade" 

Tinoco (2008, p. 116) entende que responsabilidade social: 

[...] pressupoe o reconhecimento da comunidade e da sociedade como 
partes integrantes da organizagao, com necessidades que precisam ser 
atendidas. Significa ainda a responsabilidade publica, ou seja, o 
cumprimento e a superagao das obrigagoes legais decorrentes das proprias 
atividades e produtos da organizagao. E tambem o exercicio de sua 
consciencia moral e civica, advinda da ampla compreensao de seu papel no 
desenvolvimento da sociedade. 

Responsabilidade Social de acordo com Meio Neto e Froes (2001, p.27) quer dizer ter agoes 

empresariais extensivas a todos que participem da vida em sociedade: indivlduos, governo, 
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outras empresas, grupos e movimento socias, igrejas, partidos e outras instituigoes. "A 

Responsabilidade Social busca estimular o desenvolvimento do cidadao e fomentar a 

cidadania individual e coletiva." 

Diante do exposto, observa-se que a responsabilidade social e o caminho para uma 

igualdade social, onde todas as empresas se preocupam com o bem-estar social. Dessa 

forma, podem ser reconhecidas por suas agoes socialmente responsaveis e por atuarem 

preocupadas com a sociedade, seu publico interno e externo, bem como com o meio 

ambiente. 

No Brasil, as empresas estao buscando alternativas para demonstrar seu envolvimento e 

preocupacao com as questoes sociais. No qual, percebe-se que a forma mais simples de 

envolvimento e por meio da associacao a uma entidade comprometida com os principios da 

responsabilidade social. 

Neste caso, as dimensoes sociais, sao importantes na composicao de qualquer estrutura 

empresarial, que apontam para um caminho onde a relacao empresa e sociedade, refletem 

as discussoes sobre os principals problemas e estrategias das empresas, com respeito aos 

valores considerados mais importantes, que muitas vezes sao restritos as pessoas, nesta 

relacao cliente empresa e sociedade nas agoes empresariais (SILVA, 2005). 

Stephen Kanitz (1990zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Moreira, 2003) propoe 12 Mandamentos da Responsabilidade 

Social por, conforme pode-se verificar no Quadro 1. Diante desses mandamentos observa-

se o crescimento das empresas nos ultimos anos, no que diz respeito ao relacionamento 

com os clientes, fornecedores, funcionarios, meio ambiente, governo, acionistas, 

concorrentes e investidores, sendo este aspecto considerado como fator determinante para 

o sucesso da empresa no mercado. 

Com isso, a chamada nova era da responsabilidade, vem a influenciar e sensibilizar o 

mundo a adotar uma gestao socialmente responsavel, mostrando que tal atitude nao implica 

apenas no esforgo do marketing social, mas em uma serie de fatores que proporcionam o 

equilibrio dos condutores economico, social e ambiental (SILVA, 2005). 
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1) Antes de implantar um projeto social pergunte para umas 
vinte entidades do 3° setor para saber o que elas realmente 
precisam; 

2) 0 que as entidades precisam normalmente nao e o que sua 
empresa faz, nem o que a sua empresa quer fazer; 

3) Toda empresa que assumir uma responsabilidade sera mais 
dia menos dia responsabilizada; 

4) Assumir uma responsabilidade social e coisa seria. Creches 
nao mandam embora orfas porque a diretoria mudou de 
ideia; 

5) Todo o dinheiro gasto em anuncios tipo "Minha Empresa E 
Mais responsavel do que o Concorrente" poderia ser gasto 
duplicando as doagoes de sua empresa; 

6) Assumir uma responsabilidade social nao e brincar de 
"parceria", nao e so "querer ajudar", alguem tern de assumir 
uma responsabilidade no final; 

7) Entidades tern no social seu "corezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA business", dedicam 100% 
do seu tempo, 100% do seu orgamento para o social; 

8) O consumidor nao e bobo; 

9) Antes de querer criar um Instituto com o nome da sua 
empresa ou da sua marca favorita, lembre-se que a maioria 
dos problemas sociais e encobertos; 

10) Irresponsavel e a empresa que faz produtos caros sem 
qualidade, destruindo o meio ambiente, sendo incorreto com 
seus inumeros parceiros e sonegando impostos; 

11) Evite usar criterios empresariais ao escolher seus projetos 
sociais, como "retorno sobre investimento" ou "ensinar a 
pescar". Esta area e regida por criterios humanitarios, nao 
cientificos ou economicos; 

12) A responsabilidade social e no final das contas, sempre do 
individuo, do voluntario, do funcionario, do dono, do 
acionista, do cliente, porque requer amor, afeto e 
compaixao. 

Fonte: Stephen Kanitz (1990zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud MOREIRA, 2003). 
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A partir do exposto, observa que a responsabilidade das organizacoes e o bem estar da 

comunidade devem ser um dos objetivos da empresa, bem como com os valores eticos e 

morais, que visam contribuir para o bem comum e para a melhoria da qualidade de vida das 

comunidades. 

Dentro das abordagens conceituais relacionadas com a responsabilidade social existem 

quatro correntes principals que devem ser examinadas e que Oliveira (2008) cita como: a 

etica empresarial, a gestao social, os recursos ambientais das empresas e as empresas 

com a sociedade (Figura 1). 

Etica Empresarial Empresa com a Sociedade 

Figura 1 - Correntes de analises da RS 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2008) 

Oliveira (2008) explica que a Etica Empresarial esta fundamentada nos concertos filosoficos 

com carater normativo, relacionada aos valores e julgamentos morais nas decisoes 

empresariais sob o ponto de vista moral e etico dos gestores. Na analise da Gestao Social, 

busca-se examinar quais os aspectos sociais das atividades da organizagao. 

Desenvolvendo maneiras para avaliar o desempenho e tecnicas com relacao a seus 

investimentos, alem de desenvolver estrategias e introduzir questoes de acoes sociais 

dentro das empresas. 

Com relacao aos Recursos Ambientais das Empresas, busca-se verificar se existe uma 

relagao positiva entre a administragao empresarial e o desempenho ambiental com os 

resultados financeiros. Observando as consequencias ambientais e os aspectos dentro da 

sociedade, alem das atividades empresariais e as reagoes dos gestores diante das agoes 

Gestao Social Recursos Ambientais das Empresas 
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por uma sustentabilidade na maneira de usar os recursos naturais. Dessa forma, a 

organizacao torna-se parte do meio ambiente e que a mesma deve se adaptar a ele, ja que 

percebe-se que as Empresas fazem parte da Sociedade e do meio em que vivem. 

Ja o Instituto Ethos, desenvolveu uma corrente de analises capazes de avaliar a 

responsabilidade social das organizacoes e sao divididos em sete indicadores, entre eles 

existem: os valores, transparencia e govemanca; o publico interno; o meio ambiente; os 

fornecedores; os consumidores; a comunidade; e o governo com a sociedade. De modo 

que, esses indicadores servem para distinguir as acoes da empresas na busca de verificar 

em que nivel a mesma esta em relacao as suas concorrentes. Como tambem, servem para 

obter um sistema de certificacao, ja que a empresa passa por uma avaliacao tanto na 

gestao como no seu desempenho. 

Assim, percebe-se que existem varias iniciativas para se medir o nivel de responsabilidade 

social de uma organizacao. E essa variacao deriva da diversidade de interpretacoes sobre 

seu concerto de acordo com os objetivos e atividades de cada empresa, alem das condicoes 

dos trabalhadores e a relacao com oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders. A Figura 2 evidencia algumas estruturas 

em que a empresa pode seguir nas acoes da responsabilidade social. 

1 a Fase 

3 a Fase 

Agoes para 
atingir os 

objetivos de 
neg6cio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

< 

Agoes para 
atingir os 

objetivos de 
sociais 

Agoes para 
atingir os 

objetivos de 
neg6cio 

Ag6es para 
atingir os 

objetivos de 

Organizacoes 

sobre o 
controle 

hierarquico 

Agoes para 
atingir os 

objetivos de 
sociais 

Parcerias com 
outras 

organizacoes 
sem hierarquia 

Agoes para 
atingir os 

objetivos de 
sociais 

Figura 2 - Estruturas da Responsabilidade Social 
Fonte: Adaptado de Machado Fllho (2002) 
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Nesse caso, observa-se que a empresa tern tres opcoes para desenvolver suas agoes de 

responsabilidade social, entre elas, conforme Machado Filho (2002): na primeira, a empresa 

pode internalizar suas atividades operacionais, cirando seus proprios projetos sociais, 

gerando agoes que os ajudasse a atingir os objetivos de negocios e os objetivos sociais; na 

segunda opcao, a empresa desenvolve suas agoes com a ajuda de outra organizacao que 

fica sob seu controle; ja a terceira opcao, a responsabilidade social da empresa e 

desenvolvida por meio de parcerias com outras empresas, sem participar diretamente das 

atividades. 

2.1.1 Responsabilidade Social versus Acao Social 

No Brasil, a Responsabilidade Social ganhou um carater bastante ligado a agao social 

empresarial, e isso faz com que muitos gestores confundam acao social com 

responsabilidade social. A Figura 3 evidencia como a responsabilidade social deve ser: 

Direitos Humanos Trabalhistas Ambientalistas Ag§o Social 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Direitos Civis e Feministas Transparencia Gestao porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Stakeholders 

Figura 3 - Convergencia dos diversos movimentos da Responsabilidade Social 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2008) 

Para Oliveira (2008), muitas empresas procuram atuar e mostrar o quanto sao socialmente 

responsaveis, entretanto observa-se muitos debates, como as reportagens em jomais, 
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revistas e internet, sobre o que exatamente e responsabilidade social e como se aplica 

dentro das empresas, no intuito de mostrar qual a diferenga de responsabilidade social e 

agao social. 

Oliveira (2008, p. 66) explica que: 

Muitas pessoas confundem responsabilidade social empresarial com 
filantropia ou agao social de empresas. A agao social sao doagoes ou 
projetos sociais que beneficiam alguns grupos, como comunidades, familias 
de empregados, escolas ou Organizagoes Nao-Governamentais (ONGs). A 
responsabilidade social das empresas envolve atitudes, agoes e relagoes 
com um grupo maior de partes interessadas (stakeholders) como 
consumidores, fornecedores, sindicatos e governo. 

O autor ainda define filantropia como agao social com projetos que nao estao relacionados 

aos negocios da organizagao, sendo uma fonte de fundos direcionados a agoes de caridade, 

de cultura e, ate mesmo de religiosidade, de tal forma que seus valores sao repartidos entre 

a empresa e seus gestores. 

Desse modo, pode-se entender que responsabilidade social no ponto de vista das pessoas, 

de um modo geral, esta relacionada a apenas projetos sociais ou ambientais que sao 

praticados pelas organizagoes e divulgados na midia (televisao, jornais e internet). 

No entanto, para Santos (2004), Ashley (2005) e Veiga (2007), a responsabilidade social 

das organizagoes vai muito alem da simples pratica de uma agao social. Oliveira (2008) 

explica que se uma empresa realiza um projeto de agao social dentro de sua comunidade e 

ao mesmo tempo polui o meio ambiente, nesse caso, essa agao social nao poderia significar 

que a empresa atua dentro da comunidade com responsabilidade social. Que por sua vez, 

envolve tambem a etica e a preservagao aos recursos naturais e que nao estao sendo 

praticados por essa empresa. 

Oliveira (2008) comenta que a agao social torna-se importante em alguns casos dentro da 

instituigao, mas que deve ser o unico motivo para avaliar a responsabilidade social da 

mesma. O autor ainda explica que algumas empresas focalizam sua agao de 

responsabilidade social em agoes sociais, e com isso classificam-se como socialmente 

responsaveis. 

No entanto, se uma organizagao ilude seus consumidores e tern funcionarios trabalhando na 

empresa de modo informal, deixa a desejar com relagao a responsabilidade social, por mais 
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que invista em agoes sociais. No qual, muitas instituigoes fazem grandes investimentos em 

agao social para encobrir problemas que tern em outros setores, como o ambiental, a etica 

ou casos judiciais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2 Os Beneficios da Responsabilidade Social 

As organizagoes buscam por diferenciais que a coloquem em posigao de destaque perante 

seus concorrentes, chegando a investir fortunas em campanhas voltadas para captagao e 

fidelizagao de clientes, contudo, esquecem que a fidelizagao e um lago para toda uma vida e 

precisa ser realimentada. Assim, surge a necessidade de um projeto que traga beneficios 

para populagao, proporcionando uma fidelizagao entre sociedade e instituigoes. 

A empresa quando adicionar as suas competencias basicas um comportamento etico e 

socialmente responsavel adquire o respeito dos clientes e das comunidades. Pois, com isso, 

a responsabilidade social vai se tornando um diferencial competitive tao importante quanto o 

prego, o atendimento e a qualidade, no qual, a necessidade de estar em um projeto social 

passa a se tornar praticamente uma questao de sobrevivencia para as corporagoes. 

Observa-se que os beneficios vao alem da fidelizagao de consumidores, visto que contribui 

diretamente para o bem estar do individuo, familiares e sociedade, criando um lago de 

reconhecimento, e gerando assim um relacionamento duradouro com a sociedade. Fazendo 

a empresa valorizar suas agoes e melhor sua imagem junto ao publico e investidores. 

Assim, a responsabilidade social representa um conceito bastante amplo, abrangendo toda 

forma etica de relacionamento entre a empresa e o meio onde atua. Incluem-se neste meio 

os empregados, clientes, fornecedores, regulamentadores, associados e a comunidade em 

geral. Fazem parte da responsabilidade social da empresa o pagamento de tributos, abonos, 

honra a seus compromissos, clareza no tratamento com o publico e respeito ao meio 

ambiente. 

Uma empresa socialmente responsavel deve se relacionar com seus diferentes publicos, no 

qual deve fazer as agoes evidenciadas no Quadro 2 (Conforme Revista PLUG 2000, v. 17): 
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Quadro 2 - 0 que as empresas eticas devem fazer 

COMUNIDADE 

• Recrutar em comunidades carentes 
• Estimular o trabalho voluntario 
• Apoiar agoes sociais 

• Usar servigos de organizagoes comunitarias 

FUNCIONARIOS 

• Contratar pessoas com experiencias e perspectivas 
diferentes 

• Criar programa de participacao nos lucros e resultados 
• Evitar demissdes 
• Ser flexivel e oferecer ajuda para a solug§o de problemas 
• Ajudar a p6r os filhos de funcionarios na escola 

MEIO AMBIENTE 

• Fazer uma auditoria verde 
• Criar um c6digo de reciclagem 

• Usar iluminagao inteligente e instalar acessorios para a 
economia de agua 

• Promover o uso de transporte alternativo 

CONSUMIDORES 

• Respeitar a privacidade dos clientes 

• Utilizar anuncios que transmitam modelos positivos e 
habitos saudaveis 

• Disponibilizar o maior numero de informagQes possiveis 
para o consumidor 

FORNECEDOR 
• Evitar negociar com empresas que nSo s§o eticas 
• Estimular seus parceiros a contribuirem com causas 

sociais 

Fonte: Adaptado Revista PLUG, 2000. 

Este quadro destaca de uma maneira simplificada um questionamento para avaliacao dos 

indicadores com relacao a responsabilidade empresarial, e ao mesmo servindo de elemento 

de avaliagao para as empresas, o que faz reforcar a consciencia dos empresarios e da 

sociedade sobre a importancia da informacao social. 

Com isso, entende-se que a empresa tern um papel de grande importancia, nao so por 

contribuir para o desenvolvimento economico do pais. Mas, pelo que ela pode possibilitar a 

seus colaboradores, ao fornecer aos seus usuarios informagoes reais e de utilidade. 

2.2 Os Retornos do Investimento 

As empresas tern um papel importante por consumirem grandes quantidades de recursos 

ambientais e porter impactos economicos e sociais fundamentais na sociedade. 

Os investimentos que promovem negocios mais sustentaveis sao chamados Investimentos 

Sustentaveis ou Sociais (IS), para Oliveira (2008) esses aquisicao consideram os criterios 
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sociais e ambientais em sua estrutura da decisao ou aquisicao investimentos que financiam 

negocios mais sustentaveis, tipo projetos com atitude socioambiental. 

Existe um modelo que resume a logica do aumento de valor da empresa a partir de sua 

responsabilidade social, o que faz minimizar os riscos de perdas reputacionais. Baseado no 

autor Fombrun (2000,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Machado Filho, 2002) e expresso na figurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4. 

Figura 4 - Modelo de criacao de valor organizacional 
Fonte: Adaptado de Fombrun (2000,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Machado Filho, 2002) 

Esse modelo revela que as empresas com atividades de responsabilidade social podem 

obter ganhos de capital diante de sua reputacao dentro da comunidade em que esta 

inserida, alavancando oportunidades de negocios, reduzindo riscos potenciais de sua 

conduta no mercado, preservando ou gerando aumento do valor da empresa. 

Neste sentido, Machado Filho (2002J afirma que a transparencia de gestao caracterizada 

por uma reputacao favoravel, pode elevar a auto-estima de funcionarios ou colaboradores, 

facilitar o acesso ao credito, comunicar a qualidade do mix de produtos e servigos, alem de 

aumentar a curva de demanda dos mesmos. 

Diante do exposto, pode-se verificar uma variedade de beneficios a organizagao, sendo 

determinados por um conjunto de principios e valores dos gestores e demais funcionarios da 

empresa. Uma vez que sua imagem esta relacionada tanto ao ambiente interno (equipe de 

trabalho) como o externo (clientes, fornecedores e a sociedade), que vem a proporcionar 

uma boa reputacao e como conseqiiencia um ambiente competitivo. 
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Assim, as oportunidades de ganhos ou minimizagao de riscos a partir de agoes de 

responsabilidade social podem ser geradas atraves do efeito das agoes de acordo com o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

stakeholder envolvido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Responsabil idade Social versus Marketing Social 

Oliveira (2008) muitas empresas tentam vincular suas agoes sociais as suas estrategias, de 

uma forma que seus negocios se beneficiem dessas agoes utilizando-as em campanhas de 

marketing para ganhar forga no mercado, alem de associar sua marca ou produtos com 

essas agoes socias no intuito de atrair consumidores. 

Os produtos, prego, praga e promogao tornam-se um conjunto de ferramentas que sao 

utilizadas pelas organizagoes na comunicagao e que podem atingir seus objetivos de 

marketing no mercado-alvo. 

Conforme Oliveira (2008), com relagao ao marketing, cabe as organizagoes atenderem as 

necessidades dos clientes atraves do equilibrio entre os lucros da empresa e o bem-estar da 

sociedade, por meio de dois objetivos: 

/ Desenvolver produtos que tenham um prego viavel e que seja adequado com a 

compatibilidade socioambiental; 

/ Projetar uma imagem de alta qualidade quanto aos atributos do produto e quanto ao 

registro do fabricante no que se refere a responsabilidade social. 

Com isso, a responsabilidade social passa a ser uma estrategia de marketing para as 

empresas, tornando-se uma vantagem competitiva e um diferencial no mercado, uma vez 

que os clientes pagam mais cam por produtos socialmente responsaveis, como os produtos 

reciclaveis. Uma vez que, o marketing social e utilizado pela publicidade, baseando-se em 

conceitos eticos, nos direitos humanos e na justiga social. E como consequencia, gera o 
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lucre- pelo desenvolvimento da imagem da organizacao, provocando a consentimento das 

marcas e o aumento do consumo pelos clientes. 

2.4 Contabilidade Socia l 

A Contabilidade surgiu ainda na pre-historia, como uma forma de controlar a riqueza do ser 

humano, que nessa epoca, era gerada atraves da agricultura e a criacao de animais. Diante 

disso, percebe-se que o homem primitivo criou um metodo para controlar suas riquezas, se 

tornando atualmente o conhecimento contabil, que foi evoluindo junto com a globalizacao. 

Desse modo, observa-se que quanto mais a sociedade se desenvolve maior e mais 

complexo toma-se o seu patrimonio, e isso exigiu dos profissionais da contabilidade mais 

dedicacao e empenho para atender as necessidades das entidades e de seus clientes. 

Assim, foi criada a Contabilidade voltada para a area social, que busca verificar o volume 

dos produtos e servigos que a organizacao repassa a sociedade. 

ludicibus e Marion (2002) explica que esse tipo de contabilidade ajuda a informar se a 

empresa efetuou programas de treinamento com os funcionarios, se foi feito pagamentos de 

impostos e ainda se investiu dentro da comunidade e da propria entidade na busca de se 

adaptar com o meio ambiente. 

Quadro 3 - Definicdes mais relevantes sobre a Contabilidade Social 

AUTOR/ORGANISMO DEFINICAO 

American Accounting 
Association 

A contabilidade e uma ciencia que mede e interpreta as atividades e 
fenomenos que sao de natureza economica e social essencialmente. 

Seidler e Seidler 
Modificacao e aplicacao das praticas, tecnicas e disciplinas da contabilidade 
convencional a analises e solugao dos problemas de natureza social. 

Ramanathan 
Processo de selecao de variaveis de acordo com os comportamentos sociais 
observados na empresa e sua evolucao. 

Gray, Owen e Maunders 
A contabilidade social pode ter dois sentidos: 
a) Custos e beneficios do impacto de comportamento da empresa; 
b) Apresentacao periddica de um informe social da entidade. 

Mathews e Perera 
Propoe ampliar os objetivos da contabilidade tradicional e estende-los a 
empregados, produtos e comunidades e prevengao da contaminagao ou sua 
redugao. 

Fonte: Llena (2001,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Kraemer, 2002) 
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O que se pode obter dentro do contexto contabil e um estudo das relagoes ambientais do 

patrimonio das empresas e instituigoes para que possam ser gerados informes uteis que 

produzam um balango com visao do social (SA, 2002). Llena (2001,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Kraemer, 2002) 

cita conceitos de alguns especialistas no tema. No Quadro 3 e evidenciado algumas 

definigoes. 

Diante do exposto, observa-se que com o intuito de mensurar os conflitos causados por uma 

organizagao com relagao aos ambientes social e ecologico, torna-se necessario evidenciar 

na Contabilidade informagoes capaz de gerar, demonstrar e analisar o aspecto da 

responsabilidade social atraves do Balango Social. 

Uma vez que, a Contabilidade voltada para a area social pode tambem verificar o volume 

dos produtos e servigos que a empresa repassou a sociedade. Verificando ainda se os 

pregos foram razoaveis, se os salarios foram pagos de forma competitiva, se a empresa 

efetuou programas de treinamento e principalmente se, apos ter feito todos os pagamentos, 

inclusive de impostos, ainda foi capaz de gerar riqueza para seus acionistas e para reinvestir 

dentro da propria entidade. (IUDICIBUS e MARION, 2002). 

Dessa forma, a finalidade da Contabilidade Social e fornecer informagoes que permitam 

avaliar os efeitos das atividades das empresas sobre a sociedade. Tornando-se uma 

necessidade da empresa de contar com esse tipo informagao para tomar decisoes com 

relagao a gestao social. Segundo Sa (2002), para que a Contabilidade Social consiga sua 

efetivagao e exito, e preciso que a organizagao adote, uma gestao participativa, envolvente 

e comprometida com todas as camadas que formam o sistema social e organizacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1 Balango Social 

O Balango Social foi criado com a finalidade de tornar publica a responsabilidade social das 

organizagoes, pois fornece dados aos usuarios com relagao a formagao e distribuigao da 

riqueza, ao meio ambiente e os beneficios a comunidade. Segundo Reis e Medeiros (2007), 

essa demonstragao e uma pega integrante da Contabilidade Social, que tern como objetivo 

demonstrar os resultados das agoes da empresa com o meio ambiente, principalmente nos 

recursos humanos e ambientais, buscando um desenvolvimento socio-economico. 
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Observa-se que esse tipo de demonstragao contabil tern como finalidade a prestacao de 

informagoes sobre diversos aspectos gerenciais, economicas e sociais dentro de uma 

organizagao. Sendo eles contabeis ou nao, mas com a intengao de proporcionar uma visao 

geral dos aspectos relacionados a empresa e tambem a sociedade. 

ludicibus e Marion (2002, p. 25) definem Balango Social como sendo: 

O relatorio que contem dados, os quais permitem identificar o perfil da 
atuagao social da empresa durante o ano, a qualidade de suas relagoes 
com os empregados, a participagao dos empregados nos resultados 
economicos da empresa e as possibilidades de desenvolvimento pessoal, 
bem como a forma de sua interagao com a comunidade e sua relagao com o 
meio ambiente. 

Para Tinoco (2008), Balango Social ajuda os gestores a obter elementos que evidenciam, da 

forma mais transparente possivel, informagoes economicas e sociais do desempenho das 

entidades aos mais diferentes usuarios. Ainda conforme o autor, esse instrumento torna-se 

uma necessidade de gestao e resposta a uma demanda de informagoes, pois tern uma 

dupla finalidade, uma vez que: 

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. No piano de funcionamento da 
empresa, serve de instrumento de pilotagem no mesmo tftulo que os 
relatorios financeiros. Os trabalhadores encontram-se assim associados a 
elaboragao e a execugao de uma politica que os liga ao principal dirigente 
(TINOCO, 2008 p.30) 

Percebe-se que o Balango Social nao e obrigatorio na legislagao brasileira, porem este se 

torna importante para qualquer empresa que queira se estabilizar no mercado competitivo, 

buscando demonstrar qual a responsabilidade social assumida pela mesma. 

No entanto, em 1997, o tema passou a ser projeto de Lei n° 3.116, que estabeleceu a 

obrigatoriedade para empresas com mais de 100 funcionarios, concessionaries e ate 

empresas publicas, mas esse projeto de autoria das deputadas federals Marta Suplicy, 

Maria da Conceigao e Sandra Starling, ainda encontram-se no Congresso Nacional 

(SANTOS, 2004). 
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Em 2007, com o surgimento da Lei 11.638/07, a elaboragao e divulgagao da Demonstragao 

do Valor Adicional (DVA) passaram a ser obrigatoria para as companhias abertas, que por 

sua vez, alcanga o Balango Social, ja que a DVA faz parte do mesmo. Diante disso, sabe-se 

que nao existem padroes estabelecidos para as praticas desse demonstrative fazendo com 

que varias formas de avaliagao de desempenho sejam utilizadas pelas organizagoes. 

Dessa forma, encontra-se na literatura varios modelos utilizados pelas empresas e 

analisados pelos autores. No qual, apresentam diferengas entre eles. Essas diferengas 

estao relacionadas a como cada empresa busca evidenciar seu desempenho, seja ele na 

area de recursos humanos (social), ambiental, finangas, economica (valor adicional). 

No geral, o que se observa com relagao a area de recursos humanos, pode-se destacar 

informagoes sobres quantidade de funcionarios, idade, sexo, escolaridade, entre outros. Na 

area de ambiental podem-se evidenciar os investimentos em tecnologia, como as maquinas 

e instalagoes, que esta relacionado ao comprometimento com a natureza com atividades 

que nao poluem e tambem com a continuidade da empresa. Ja o valor adicional, Santos 

(2004) comenta que esse indicador busca mostrar informagoes sobre a quantidade de 

recursos gerados atraves das atividades empresariais na economia. 

Costa, Visconti e Azevedo (2002) entendem que os modelos propostos de Balango Social 

apresentam pequenas diferengas, mas tern em comum a abordagem de aspectos internos e 

externos da empresa. Segundo Kroetz (2000, p. 87), relacionado aos aspectos interno, as 

informagoes devem divulgar as agoes relevantes que colaborem para a qualidade de vida na 

organizagao e promogao humana de seus empregados, "tais como: educagao profissional e 

formal, saude, seguranga no trabalho, alimentagao e esporte". 

Assim, observa-se que desenvolver um Balango Social numa empresa e necessario, por ser 

um demonstrative que visa reproduzir informagoes economicas e sociais, referentes ao 

desempenho das entidades, destinados aos mais diferenciados usuarios, dentre estes os 

trabalhadores, de forma mais transparente possivel. 

Godoy (2007) explica que o Balango Social e um demonstrative contabil que pode ser 

publicado pelas empresas anualmente, reunindo um conjunto de informagoes sobre as 

atividades desenvolvidas, em promogao humana e social, dirigidas a seus empregados e a 

comunidade onde a empresa esta inserida. Ou seja, e uma ferramenta que tern a 

competencia de mencionar a preocupagao da empresa com as pessoas e a vida no planeta. 
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O autor ainda menciona que apesar de nao ser uma demonstragao padronizada, devem-se 

seguir algumas regras para sua elaboragao, conforme evidenciado no QuadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4. Segundo 

Tinoco (2008), observa-se que o gestor pode extrair desse demonstrative varios indicadores 

economicos e sociais, tanto de ordem quantitativa como de ordem qualitativa. 

Quadro 4 - Reqras para se elaborar um Balanco Social 

REGRA FINALIDADE DESSA REGRA 

Mensagem do Presidente 
Definir os compromissos da entidade e resumir o 
documento. Sendo expostos tambem os sucessos e as 
dificuldades da empresa. 

Perfil do Empreendimento 
Serve para dar um resumo geral da empresa, como por 
exemplo, o tipo de produto e servigos da empresa, a sua 
marca, a quantidade de empregados, entre outros. 

Informagoes sobre a Empresa 
0 hist6rico, a missSo, evolugSo, principios e a visSo 
estrategica da entidade. 

Atividade Empresarial 
Deve mostrar como a organizagao lida com as partes 
interessadas e mostra os indicadores de seu 
desempenho econdmico, social e ambiental 

Indicadores de Desempenho Econftmico, social e ambiental 

Fonte: Adaptado de Godoy (2007). 

Relacionados aos indicadores de desempenho, os economicos deve conter informagoes 

sobre os impactos economicos da empresa na sociedade, seu desenvolvimento e 

distribuicao das riquezas. Ja os indicadores sociais, apresentam-se informagoes sobre o 

bem-estar da forca no trabalho, direitos do trabalho e humanos. E os indicadores ambientais 

evidenciam os impactos sobre o meio ambiente (GODOY, 2007). 

Diante disso, entende-se que o Balango Social e uma ferramenta que pode tornar publica a 

responsabilidade social das organizagoes, evidenciando quais os investimentos na 

sociedade e no meio ambiente. Assim, percebe-se que o termo de responsabilidade social 

toma-se abrangente por envolver uma preocupacao interna (como os funcionarios e os 

investimentos financeiros), e externa (como a preservacao da natureza e a sociedade). 
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Quadro 5 - Indicadores propostos nos modelos IBASE 

MODELO INDICADOR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Base de Calculo Buscar dados sobre geragSo de receitas resultado operacional e 
folha de Pagamento. 

Sociais Internos Sao os gastos com alimentagao, educacao, capacitacao e saude, 
dentre outros relacionados aos empregados. 

Sociais Externos Gastos da empresa na comunidade (saude e saneamento, 
cultura, educacao etc.) e os tributos. 

IBASE 

Ambientais Gastos com despoluigao, educacao ambiental, investimento em 
programas externos na sociedade. 

IBASE 
Corpo Funcional Numero de admissdes, estagiarios, mulheres, negros e 

portadores de deficiencia fisica. 

Relevantes Aspectos referentes ao numero de acidentes do trabalho, 
responsabilidade dos padrSes de seguranga e salubridade 
existentes. 

Fonte: Adaptado Godoy (2007) 

Existem tres principals modelos de Balango Social usados pelas empresas brasileiras para 

anunciar seus investimentos economicos e sociais, sao eles: Instituto Brasileiro de Analises 

Sociais e Economicas - IBASE; Instituto Ethos; e Global Reporting Initiative - GRI. Godoy 

(2007) explica cada um desses modelos, no qual esta evidenciado no Quadro 5, 6 e 7. 

Quadro 6 - Indicadores propostos nos modelos GRI 

MODELO INDICADOR CARACTERiSTICAS 

Desempenho 
Econdmico 

Valor econdmico direto gerado e distribuido, incluindo receitas, 
custos operacionais, remuneragao de empregados, doacdes e 
outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e 

j>agamentos para provedores de capital e govemos. 

Desempenho 
Meio Ambiente 

Relacionam-se aos impactos da organizagao sobre sistemas 
naturais, apontam o desempenho relativo a biodiversidade. 

Praticas 
Trabalhistas 

S3o considerados aspectos de desempenho fundamentals 
referentes aos direitos humanos, sociedade e responsabilidade 
pelo produto. 

Direitos Humanos Abrangem o treinamento dos empregados e pessoal de seguranga 
em direitos humanos e em nao discriminagao, liberdade de 
associagao, trabalho infantil, direitos dos indios e trabalho forgado 
e escravo. 

Desempenho 
Social 

Refere-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a Sociedade abordando os impactos que as empresas 
geram nas comunidades em que operam. 

GRI 
Responsabilidade 
pelo Produto 

Abrangem os aspectos dos produtos e servigos da organizagao 
que afetam os clientes, saude e seguranga, informagoes e 
marketing e privacidade. 

Fonte: Adaptado Godoy (2007 
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Observa-se que cada instituicao utiliza dlferentes tipos de indicadores, mas alguns possuem 

as mesmas caracteristicas, como e o caso dos indicadores: sociais internos (IBASE), 

direitos humanos (GRI) e publico interno. Ambos estao relacionados com os gastos aos 

funcionarios, atraves de capacitacao e saude, evitando o trabalho infantil e a discriminacao. 

Quadro 7 - Indicadores propostos nos modelos Ethos 

MODELO INDICADOR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Valores, 
Transparencia 

S3o os impactos por meio da gerac3o e distribuigao de riqueza; 
resultados oriundos da produtividade; e procedimentos, criterios 
e retornos de investimentos realizados na pr6pria empresa e na 
comunidade. 

Publico Interno Gest3o participativa, e relates com trabalhadores terceirizados, 
trabalho infantil; trabalho forcado ou analogo ao escravo. 

Meio Ambiente Comprometimento da empresa com a melhoria da qualidade 
ambiental; e educacao e conscientizacao ambiental. 

Ethos 
Fornecedores Criterios de selecao e avaliagao de Fornecedores e apoio ao seu 

desenvolvimento. 
Consumidores Politica de comunicacao comercial; excelencia do atendimento; e 

conhecimento e gerenciamento dos danos potenciais dos 
produtos e services. 

Comunidade Gerenciamento do impacto na comunidade de entorno e 
relacionamento com organizacQes locais e financiamento da 
agao social. 

Governo e 
Sociedade 

Contribuigoes para campanhas politicas; e praticas 
anticorrupgao, lideranga e influencia social; e participacao em 
projetos sociais govemamentais. 

Fonte: Adaptado Godoy (2007) 

Diante do exposto, observa-se que um Balango Social bem elaborado ajudara a organizacao 

a desenvolver sua responsabilidade social, aprimorando seu relacionamento com o 

ambiente interno e externo. No intuito de evidenciar que a empresa pagou aos empregados, 

ao Governo, aos bancos, o que dedicou a assistencia educacional e o que empregou em 

assistencia social. Revelando ainda agoes relacionadas a preservacao e conservacao da 

natureza, de modo que a organizacao esta formalizando um compromisso social com os 

interesses publicos. 

2.4.2 A Ligacao do Balango Social com a Ciencia Contabil 

Atraves do balango social a empresa pode obter um conjunto de informagoes sobre seus 

projetos, investimentos, beneficios e agoes dirigidas aos grupos de interesse de uma 

organizacao. No qual, e evidenciado o que a empresa fez por seus profissionais, 
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colaboradores, comunidade e meio ambiente, dando transparencia as atividades e tornando 

publica a sua responsabilidade empresarial para com a sociedade. 

O Balango Social representa uma oportunidade de avango social que possibilita, a qualidade 

dos relatorios contabeis. Segundo Sa (2002, p.2): 

Ez ilogico admitir que a aplicagao de um conhecimento cientifico possa se 
afastar da verdade, esta que e o interesse e razao de existir da ciencia. Os 
levantamentos, registros, demonstragoes, analises e apuragoes patrimoniais 
das celulas sociais, como aplicagoes de conhecimento, so adquirem 
qualidade se fieis a ciencia da Contabilidade. 

Diante disso, observa-se que esse instrumento serve ferramenta complementar para as 

agoes de transparencia das organizagoes, verificando que existem varios usuarios que 

necessitam das informagoes contabeis e socias, entre eles: alem do ambiente interno da 

empresa, mas tambem toda a sociedade em que a empresa esta inserida. 

Dessa forma, as demonstragoes contabeis que nasceram ha varios seculos eram 

elaboradas unicamente para o atendimento das necessidades internas dos gestores. No 

entanto, com o desenvolvimento das organizagoes, surgem a necessidade de atender ao 

ambiente externo, como os credores que sao parceiros nos negocios das empresas e que 

passaram a exigir quanto as informagoes contabeis sao capazes de honrar com seus 

compromissos (TINOCO, 2008). 

Segundo David (2003, p.21): 

A contabilidade nao e uma mera exposigao de numeros. As empresas nao 
sao eminentemente economicas, mas sim, celulas sociais as quais podem 
naturalmente ser interpeladas acerca de sua responsabilidade social e, 
sendo a contabilidade uma ciencia social, nada mais oportuno do que a 
construgao de uma pega que contemple essa demanda informativa. 

Nesse sentido, verifica-se que a contabilidade alem estudar a situagao patrimonial e o 

desempenho economico da empresa, possui instrumentos capazes de contribuir para a 

identificagao da responsabilidade social da empresa, atraves de indicadores sociais (como: 

a comunidade e o meio ambiente) que ajudam na aquisigao de informagoes no ambito social 

da organizagao e que permitem verificar se as metas sociais foram alcangadas. 
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De acordo Tinoco (2008, p. 10), o balango social torna-se uma necessidade na 

administragao e contribui a uma demanda de informagoes que tern um duplo objetivo, entre 

eles: 

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 parceiros dos dirigentes da empresa; No piano de funcionamento da 
empresa, serve como instrumento de pilotagem no mesmo titulo que os 
relatorios financeiros. Os trabalhadores encontram-se assim associados a 
elaboragao e a execugao de uma politica que os liga ao principal dirigente. 

Diante do exposto, o balango social pode contribuir com as expectativas das organizagoes e 

atrair mais clientes atraves dos valores conquistados com sua transparencia nas 

informagoes. Percebe-se assim, que os Indicadores Sociais, representam um papel de 

extrema relevancia no contexto social, visto que atraves deles, pode-se avaliar o nivel das 

agoes sociais desenvolvidas pelas empresas. 
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3 A P R E S E N T A Q A O E ANALISE DOS DADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse capitulo destina-se a apresentacao dos resultados obtidos com a pesquisa realizada 

junto aos gestores das industrias da cidade de Sousa-PB, sobre a caracterizagao das 

praticas destas empresas com relagao a cada um dos 7 indicadores Ethos relacionados com 

a Responsabilidade Social Empresarial (RSE). 

Foram obtidas 9 opinioes, correspondendo a 100% da amostra da populacao pesquisada. 

Essas empresas foram representadas com letras alfabeticas para um melhor entendido da 

analise. Que por sua vez, foi feita atraves dos dados obtidos da aplicagao de um 

questionario, com 19 assertivas, no qual, foi dividido em oito partes: 

/ Informagoes relacionadas aos Empresarios-Gestores; 

/ Informagoes da empresa sobre valores, transparencia e governanga; 

/ Informagoes da empresa sobre o publico interno; 

/ Informagoes da empresa sobre o meio ambiente; 

/ Informagoes da empresa sobre os fornecedores; 

/ Informagoes da empresa sobre os consumidores e clientes; 

/ Informagoes da empresa sobre a comunidade; 

/ Informagoes da empresa sobre o governo e a sociedade. 

3.1 Informagoes relacionadas aos Empresar ios-Gestores 

Foi identificado na analise que 8 gestores sao do sexo masculino e apenas 1 do feminino, 

possuindo uma faixa etaria entre 20 a 55 anos, no qual 1 tern ate 25 anos, 4 dos gestores 

entre 26 a 45 anos, e outros 4 gestores estao entre a faixa etaria de 46 a 55 anos. 

Quanto ao grau de instrugao escolar, observou que apenas 1 dos respondentes possui o 

ensino fundamental completo, outro possui o ensino medio incompleto, 4 dos 9 

respondentes possuem o nivel superior incompleto, 2 respondentes conseguiram concluir o 

nivel superior, sendo 1 no curso de Direito e outro em Administragao. Observou-se ainda 

que 1 dos 9 respondentes tern uma formagao no nivel de pos-graduagao em Contabilidade 

de Custos (Quadro 8). 
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Quadro 8 - Grau de Instrucao dos Gestores 

Formacao Escolar 
Frequencia dos 
Respondentes 

Fundamental Completo 1 

Medio Incompleto 1 

Superior Incompleto 4 

Superior Completo 2 

P6s-Graduacao 1 

Fonte: dados da pesquisa 2011 

Verifica-se no perfil dos gestores uma faixa etaria que prevalece entre 26 a 55 anos, 

predominando uma gerencia do sexo masculine No entanto, foi identificado que o 

conhecimento desses gestores esta relacionado a um baixo nivel de escolaridade, de modo 

que nao existe interesse dos mesmos em buscar novas informacoes atraves de uma 

educacao continuada. 

Esse resultado e preocupante, uma vez que o nivel de qualificacao educacional pode ser 

visto como uma explicitacao da competencia dos funcionarios dentro de uma organizacao 

relacionada com o nivel de desempenho economico (TINOCO, 2008). 

Dessa forma, observa-se que apenas 1 gestor possui uma qualificacao com especializacao 

na area de custos, entende-se com isso, que no setor industrial e necessario que o gestor 

tenha conhecimentos nos custos de fabricacao, pois so assim, tera informacoes suficientes 

para um processo decisorio e, como conseqiiencia obter resultados positivos nos negocios. 

De acordo com Ferreira (2007), os custos estao relacionados com a producao e a venda dos 

produtos fabricados, e esses custos apresentam particularidades em razao do tipo de 

atividade que a empresa exerce. Desse modo, num sistema produtivo faz-se necessario 

fornecer os meios adequados para a obtencao da vantagem competitiva, de modo a 

elaborar os melhores produtos, com os menores. 

3.2 Informagoes da Empresa sobre Valores, Transparencia e Governanga 
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Nesse subitem o criterio utilizado e que a maioria das respostas seja positiva, pois so assim 

sera possivel verificar se existem indicios de que as empresas analisadas estao de acordo 

com o comprometimento de responsabilidade social do modelo da Ethos (Quadro 9). 

Quadro 9 - Informacoes sobre valores, transparencia e governanga das empresas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 
1 

assertiva 4 - X X -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- X X X X 

assertiva 5 X - X -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - X X 

assertiva 6 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- X - - X X X -

assertiva 7 - X X X X X X X X 

assertiva 8 - - X - - - - - -

Fonte: Dados da Pesquisa 2011 

Foi questionado com os gestores se existe nas industrias uma adocao de politicas de 

participacao de seus colaboradores (funcionarios) na construcao de seus compromissos, 

valor e principio etico, conforme assertiva 4. Verificando na analise que dos 9 respondentes, 

apenas 6 concordam com a afirmativa, e praticam politicas como o incentivo e a capacitacao 

dos mesmos relacionados a responsabilidade. 

A assertiva 5 evidencia que apenas 4 industrias mantem algum programa de orientacao e 

treinamento para seus funcionarios com o proposito de garantir que sues compromissos, 

valores e principios eticos sejam incorporados nas relagoes de trabalho. Os demais 

respondentes, ou seja, a maioria (5) nao possui nenhum programa de treinamento ou 

orientacao ou nao questionaram sobre o assunto. 

Observa-se, com isso, que essa maioria das industrias praticam politicas e programas de 

desenvolvimento dos seus funcionarios buscando garantir o trabalho com compromisso, 

valor e baseado nos principios eticos. Que por sua vez, na visao de Tinoco (2008) a etica 

esta relacionada ao trabalho com integridade, profissionalismo e transparencia, apoiando as 

acoes na honestidade, no respeito as politicas e procedimentos definidos pela empresa e 

pela sociedade. 

Com relacao ao Codigo de Conduta (assertiva 6), verificou-se dos 9 respondentes, apenas 4 

possuem algum tipo de documento que trata sobre a regulamentacao de seus 

compromissos, valores e principios eticos atraves do Codigo de Etica Profissional, do 

Manual do Funcionario ou do Manual de Boas Praticas. 
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A assertiva 7 questiona sobre as praticas de prego e concorrencia que cumprem a 

legislagao e busca um posicionamento de prego leal no comercio, observando que 8 

gestores concordam com o questionamento. E informam que fazem isso atraves de 

pesquisa de pregos diante dos seus concorrentes, tambem de menores pregos com seus 

fornecedores (obtendo assim, um menor custo), ou atraves de uma equiparagao e ate 

mesmo do percentual sobre os custos de acordo com o mercado. 

Dessa forma, essas empresas atuantes no setor industrial percebem a importancia do 

processo de formagao de pregos para a sustentabilidade e utilizam as informagoes 

contabeis e financeiras como suporte a esse processo. Kotler e Armstrong (1998) definem 

prego em sentido mais amplo, como sendo a soma de valores que os consumidores trocam 

pelo beneficio de possuirem ou usarem um produto. 

Foi identificado, conforme assertiva 8, que 8 dos 9 dos gestores nao elaboram nenhum tipo 

de relatorio, como o Balango Social, que trate sobre os aspectos economicos, sociais e 

ambientais de suas atividades, e apenas 1 gestor afirma elaborar relatorios sociais. 

Diante do resultado, nesse subitem 3.2 observa-se que apenas as empresas C, F, G, H e I 

se enquadram nele, conforme a indicagao de comprometimento com a responsabilidade 

social e criterios estabelecidos, no qual responderam mais assertivas positivas. Com isso, 

entende-se que a maioria das industrias busca exercitarem um gerenciamento participativo, 

com a criagao de valores e de sucesso sustentado. Mostrando-se serem humanizadas e 

formadas por colaboradores entusiasmados, competentes e compromissados com seu 

trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Informagoes da Empresa sobre o Publico Interno 

Nesse subitem o criterio utilizado e que a maioria das respostas (de sim ou nao) positivas e 

a marcagao de pelo menos dois itens dentre as alternativas da ultima questao (considerando 

que um dos itens se refere a aspectos legais e e praticamente obrigatorio). Dessa forma 

sera possivel verificar nessa parte da analise se existem indicios de que as empresas 

analisadas estao de acordo com o comprometimento de responsabilidade social do modelo 

da Ethos (Quadro 10). 
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Quadro 10 - Informacoes da empresa sobre o Publico Interno 
A B E H I 

Assertiva 9 X X X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - X X X 

Assertiva 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - X - - X X X X 

Assertiva 11 X X X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - X X X 

Assertiva 12 - X - - - - - X -

Assertiva 13 6 6 2 6 6 6 5 4 8 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011 

Atraves da analise foi identificado que 6 das 9 industrias adotam mecanismos de dialogo e 

incentivo com os funcionarios, alem de orientacoes e treinamentos quando existem novos 

produtos ou servicos, para o engajamento de seus colaboradores com a intencao obter o 

sucesso da empresa. Eles mencionam que e realizado principalmente atraves de reunioes 

e cursos, conforme assertiva 9. 

Os funcionarios sao o capital intelectual das empresas, dessa forma, segundo Paiva (1999), 

o conhecimento passou a representar um importante diferencial competitivo, para as 

empresas que sabem adquiri-lo, mante-lo e utiliza-lo de forma eficiente e eficaz. Esse 

conhecimento passou a gerar o Capital Intelectual que, as vezes, e bem mais importante 

que o Capital Economico. 

Com relacao a necessidade dos funcionarios participarem de atividades sindicais (assertiva 

10), 5 das 9 industrias reconhecem essa necessidade e 4 nao permitem esse tipo de 

envolvimento ou nao opiniram. 

A assertiva 11, evidencia que 6 respondentes realizam algum programa de orientacao e 

treinamento com seus colaboradores sempre que exite novos produtos ou prestacao de 

servicos. 

0 Quadro 10 evidencia ainda, de acordo com a assertiva 12, que 7 industrias nao 

disponibilizam aos seus colaboradores informagoes de ordem economico-financeira que os 

permitam contribuir para uma gestao participativa, apenas 2 dos 9 gestores praticam esse 

tipo de gestao. 

Valorizar o capital humano e fundamental para a competitividade empresarial. Pois os 

recursos humanos sao os principals responsaveis pelo desempenho das empresas e 
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constituem vantagens competltivas num mercado cada vez mais exigente (PAIVA, 1999). 

Diante disso, verifica-se que as industrias deixam de passar informagoes importantes para 

seus colaboradores e como consequencia, os impedem de contribuir para o 

desenvolvimento da organizagao. 

Outro questionamento foi com relacao as atividades desenvolvidas no ambiente interno que 

valorizem o respeito ao individuo, como pode ser vizualizado na assertiva 13 e evidenciado 

no Quadro 11. 

Quadro 11 - Atividades relacionadas com o respeito ao individuo 

Atividades 
Frequencia 

dos 
Respondentes 

Monitoram e cumprem com as suas responsabilidade 
trabalhistas e previdenciarias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 

Promovem atividades sistematicas de treinamentos e 
capacitagdo de seus colaboradores 7 

Proibirem o trabalho infantil para menores de 16 anos 7 

Discute e desenvolve projetos de combate ao trabalho infantil 1 

Obedece a iegislacao no que diz respeito a protegao da 
matemidade, patemidade, amamentagao e creche 
(desenvolvimento infantil) 

6 

Valoriza a competencia de seus colaboradores, os estimulando 
por meio de remuneracdes 

5 

Adotam politicas de contengao de despesas que priorizem a 
manuntengdo dos colaboradores 

4 

Promovem a diversidade e segue rigorosamente a lesgislagao 
pertinente ao preconceito e atitudes discriminadas 

4 

Orientam e oferece assessoria aos colaboradores quando da 
obtengdo da aposentadoria 

3 

Reaiiza pianos de excelencia para a promogao da boa saude, 
seguranga e condigdes de traballho 

3 

Fonte: dados da pesquisa 2011 

Assim, entre as varias opcoes disponiveis as que mais se destacaram na visao dos gestores 

foram as atividades relacionadas ao monitoramento e cumpremimento com as suas 

responsabilidade trabalhistas e previdenciarias (9 respondentes concordaram); promovendo 

atividades sistematicas de treinamentos e capacitacao de seus colaboradores, alem de 

proibir o trabalho infantil para menores de 16 anos (7 respondentes afirmaram). Outra 

atividade que se destacou foi a de obedecer a Iegislacao no que diz respeito a protegao da 

matemidade, patemidade, amamentagao e creche infantil (6 respondentes concordam). 
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Diante desse resultado, observa-se que a maioria dos gestores se preocupam apenas com 

as obrigacoes relacionadas a lesgislacao, como: as obrigacoes trabalhistas, previdenciarias, 

a protegao a matemidade, entre outras. 

Mais uma vez, foi possivel verificar quais as empresas se enquadram conforme a indicagao 

de comprometimento com a responsabilidade social e criterios estabelecidos na analise feita 

desse subitem 3.3. No qual, verificou-se que as empresas A, B, C, G, H e I responderam 

mais assertivas positivas e a marcagao de pelo menos dois itens dentre as alternativas da 

ultima questao, permanecendo dentro do criterio estabeiecido. 

Dessa forma, esse resultado evidenciou a preocupacao dos gestores com relagao a 

treinamentos e capacitacao de seus colaboradores, atraves de dialogos e incentivos para o 

engajamento com o sucesso da empresa, reconhecendo que esse tipo de investimento traz 

retornos positivos no desempenho das industrias. 

3.4 Informagoes da Empresa sobre o Meio Ambiente 

O criterio de verificacao desse subitem foi a marcacao de pelo menos dois itens dentre as 

alternativas (considerando que pelo menos um dos itens se refere a aspectos legais e e 

praticamente obrigatorio), como pode ser visualizado no Quadro 12. 

Quadro 12 - Informagdes da empresa sobre o Meio Ambiente 
A B C D E F G H 

Assertiva 14 5 - 1 1 1 3 3 2 5 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011 

Buscou-se identificar, atraves de algumas opcoes evidenciadas no Quadro 12, se as 

industrias adotam uma melhoria da qualidade ambiental como forma de demonstrar o seu 

compromisso com uma das responsabilidades sociais. Verificando que 8 das 9 industrias 

pesquisadas cumprem com os parametros e requisitos exigidos pela Iegislacao e 5 

respondentes afirmam controlar e reduzir seu consumo de energia, agua e produtos toxicos. 

Apenas 1 respondente prioriza a adocao de politicas preventivas, realizando estudos 

periodicos de impacto ambiental e possuem sistema de gerenciamento ambiental 

padronizado (como pode ser visto cada atividade no Quadro 13). 
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Quadro 13 - Atividades relacionadas com a qualidade ambiental 

Frequeneia 
dos Atividades 

Frequeneia 
dos 

Respondentes 
Cumpre com os parametros e requisitos exigidos pela 
Iegislacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 

Possui iniciativas e programas internos de melhoramento 
ambiental 2 

Prioriza a adocdo de politicas preventivas, realizando estudos 
periddicos de impacto ambiental 1 

Segue os principios da sustentabilidade ambiental ao 
desenvolver novos negocios 3 

Desenvolve agoes (campanhas) educativas e de 
conscientizagao ambiental zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Possui sistema de gerenciamento ambiental padronizado 
(riscos, pianos de agao, alocagao de recursos, treinamento de 
empregados e auditoria) 

1 

Tern politicas para verificar a origem e a cadeia de produgSo de 
seus insumos 

1 

Controla e reduz seu consumo de energia, agua e produtos 
tdxicos. 5 

Fonte: dados da pesquisa 2011 

Esse resultado evidencia com relacao a analise desse subitem, que apenas as empresas A, 

F, G, H e I possuem um comprometimento o meio ambiente, de acordo com o criterio 

estabelecido. Observando que a responsabilidade com o meio ambiente esta relacionada na 

maioria das vezes apenas a obrigatoriedade com a Iegislacao. Nao existindo uma 

conscientizagao na maioria dessas organizacoes em seguir principios de sustentabilidade 

ambiental, estando preocupados com seus custos internos como: energia e agua. 

3.5 Informagoes da empresa sobre os fornecedores 

No Quadro 14 e possivel visualizar quais as empresas se enquadram no criterio 

estabelecido conforme indicagao de comprometimento com a responsabilidade social, de 

forma que se observou a marcacao de pelo menos um item dentre as alternativas oferecidas 

na assertiva 15. Obtendo como resultado que todas as industrias pesquisas (9) se 

enquadram, na analise desse subitem 3.5, com aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA devidas indicagoes de comprometimento. 
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Quadro 14 - Informagoes da empresa sobre os Fornecedores 
A B c n E F G H 1 E F G H 1 

Assertiva 15 2 1 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 2 2 2 2 2 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011 

Uma vez que, das atividades relacionadas a criterios de selecao, avaliacao e parceria com 

os fornecedores, todas as empresas adotam politicas de selecao e avaliacao de 

fornecedores e parceiros, em termos de qualidade, preco de prazo. Apenas 4 dos 9 

respondentes estabelecem relagoes contratuais duradouras baseadas exclusivamente em 

criterios comercias e, 3 respondentes selecionam empresas de fornecedores que primam 

pelo respeito a Iegislacao e normas vigentes, nas areas trabalhistas, previdenciaria e fiscal 

(Quadro 15). 

Quadro15 - Atividades relacionadas com a parceria com fornecedores 

A t W ^ e s 
Frequencia 

dos 
Respondentes 

Adota politicas de selegao e avaliacao de fornecedores e 
parceiros, em termos de qualidade, prego e prazo. 

9 

Seleciona empresas fomecedoras que primam pelo respeito a 
legisiagao e normas vigentes, nas areas trabalhistas, 
previdenciaria e fiscal. 

3 

Articula programas e atividades junto aos fornecedores, no 
sentido de buscar erradicar o trabalho infantil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Exigem dos fornecedores a conscientizagao e erradicagao do 
trabalho forgado. -

Negocia e estabelece relagdes contratuais duradouras 
baseadas exclusivamente em criterios comercias. 

4 

Fonte: dados da pesquisa 2011 

Percebe-se com isso, que os gestores buscam parcerias que Ihe traga retomo relacionados 

a um baixo custo, obtendo vantagens apenas internas, nao dando credibilidade se seus 

fornecedores participam de projetos relacionados a responsabilidade social. 

3.6 informagoes da empresa sobre o s consumidores e clientes 

Com relagao a responsabilidade das industrias perante seus consumidores, foi utilizado o 

criterio de marcar pelo menos dois itens dentre as alternativas (considerando que pelo 

menos um dos itens se refere a aspectos legais e e praticamente obrigatorio), conforme 

Quadro 16. 



51 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quad ro 16 - I r lformago es da empresa so bre os Cc msumidc res e Clientes 

A B C D E F G H I 

Assertiva 16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- X - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - X X X 

Assertiva 17 5 2 6 2 2 4 3 1 3 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011 

A assertiva 16 questiona sobre as politicas formais de comunicacao com seus clientes e que 

estejam alinhadas aos seus valores e principios de conduta etica, sendo identificado que 

apenas 4 dos 9 respondentes afirmam possuir tais politicas. 

A assertiva 17 refere-se a politica de comunicagao comercial que atenda as necessidades 

das industrias, no qual foram oferecidas varias alternativas como respostas. Com isso, 

observou que 7 dos 9 respondentes prima pela excelencia no atendimento, registrando as 

manifestacoes e resolvendo rapidamente as demandas dos clientes e 6 respondentes 

focaliza suas estrategias da comunicacao com a realizacao de resultados financeiros 

favoraveis (lucros). No Quadro 17 e possivel visualizar as demais atividades adotas pelos 

gestores. 

Quadro 17 - Atividades relacionadas com os consumidores e clientes 

Atividades 
Frequencia 

dos 
Respondentes 

Atua atendendo de forma rigorosa ao C6digo de Defesa do 
Consumidor 

4 

Focaliza suas estrategias de comunicacao com a realizacao de 
resultados financeiros favoraveis (lucro) 

6 

Apresenta consciencia de seu papel na formacao de valores e 
padroes de consumo e comportamento social 

2 

Estabelece politicas de comunicacao com seus fornecedores, 
distribuidores, assistentes tecnicos e representantes 

3 

Prima pela excelencia no atendimento, registrando as 
manifestacoes e resolvendo rapidamente as demandas dos 
clientes 

7 

Realiza pesquisas tecnicas sobre o potencial se seus produtos 
e servigos 

3 

Fonte: dados da pesquisa 2011 

Percebe-se que apenas a empresa H nao se enquadra no criterio determinado para verificar 

indicios de comprometimento com a responsabilidade social, de acordo com a analise feita 

nesse subitem 3.6. 
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Nesse subitem utilizou-se o criterio de marcar pelo menos dois itens dentre as alternativas 

evidenciadas na assertiva 18. Com o intuito identificar quais os indicios de 

comprometimento que essas empresas tern com a comunidade (Quadro 18). 

Quadro 18 - Informagdes da empresa sobre a comunidade 
A B C D E F G H 1 

Assertiva 18 5 3 1 1 1 3 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 3 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011 

Em termos de relagoes com a comunidade local, as empresas promovem doagoes de 

produtos, recursos (financeiros, patrimoniais e humanos) e instalacoes para atender as 

necessidades da comunidade e conhece o impacto que a empresa causa na comunidade (5 

dos 9 respondentes), apenas 1 gestor nao questionou sobre o assunto. As demais 

atividades relacionadas sobre esse questionamentos podem ser visualizadas no Quadro 19. 

Quadro 19 - Atividades relacionadas a comunidade 

Atividades 
Frequencia 

dos 
Respondentes 

Adota politicas de antecipagao das demandas da comunidade -

Conhece o impacto que a empresa causa a comunidade 5 

Procura tomar medidas reparadoras em resposta as 
manifestagdes da comunidade 

4 

Ap6ia as agoes e implantagoes de projetos que propiciam 
experiencias bem sucedidas para a comunidade 

3 

Destina parte de suas verbas para financiar agoes sociais 1 

Promove doagoes de produtos, recursos (financeiros, 
patrimoniais e humanos) e instalagoes para atender as 
necessidades da comunidade 

5 

Fonte: dados da pesquisa 2011 

Diante do exposto, verrfica-se que apenas 4 industrias (A, B, F e I) classificam-se na anaJise 

de subitem 3.7 com o indicio de comprometimento de responsabilidade social. Observa-se 

que as demais empresas possuem apenas um comprometimento legal obrigatorio, no 

entanto, nao se verifica a indicagao de pratica com a responsabilidade social. 
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3.8 Informagoes da empresa sobre o governo e a sociedade. 

0 Quadro 20 evidencia a quantidade de industrias que responderam ao questionamento 

sobre informagoes da empresa com o governo e a sociedade, sendo usado o criterio de que 

deve ser marcado pelo menos um dos itens dentre as alternativas oferecidas. Assim, sera 

possivel analisar quais as empresas se enquadram nesse subitem com indicagao de 

responsabilidade social. 

Quadro 20 - Informagoes da empresa sobre o governo e a sociedade 
1 1 A B C D E F G H 1 H 1 

Assertiva 19 4 1 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 2 1 - 2 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011 

Dessa forma, quando questionados sobre quais as atividades a industria costuma executar 

em termos de transparencia politica relacionadas ao Governo e a Sociedade, identifica-se 

que 3 dos 9 gestores nao responderam a afirmativa. Como pode ser visualizado, ainda no 

Quadro 21, as empresas D, E e H, diante disso, elas nao se classificam no conceito 

determinado, com relagao a esse subitem 3.8. 

Frequencia 

Atividades dos 
Respondentes 

Financia de forma transparente as campanhas politicas 

Desenvolve periodicamente atividades (foruns, debates, 
discussoes) voltadas a educagao e promogao da cidadania 
(conhecimento de seus direitos e deveres) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

Evita constrangimentos oriundos do favorecimento direto ou 
indireto de agentes do Poder Publico 

4 

Assume o compromisso de combate a praticas de corrupgao e 
propina 

5 

Atua na elaboragao de propostas de lideranga e interesses 
publicos, bem como de carater socioambiental 

3 

Contribuem com recursos financeiros, impostos e recursos 
humanos, para a realizagao de projetos especificos na area de 
RSE 

2 

Fonte: dados da pesquisa 2011 

Dos 6 respondentes que selecionaram as atividades, 5 destes assumem o compromisso de 

combate as praticas de corrupgao e propina, 4 buscam evitar constrangimentos oriundos do 

favorecimento direto ou indireto de agentes do Poder Publico. 3 atuam na elaboragao de 
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propostas de lideranca e interesses publicos, bem como de carater socioambiental e, 

apenas 2 contribuem com recursos financeiros, impostos e recursos humanos, para a 

realizacao de projetos especificos na area de RSE conforme Quadro 20. 

Com isso, verifica-se que apenas as empresas A, B, C, F, G e I se classificam no criterio foi 

marcado pelo menos um dos itens dentre as alternativas oferecidas, podendo afirmar que 

existe indicacoes de comprometimento com a responsabilidade social. 

Diante dessa analise, com o intuito de responder o objetivo de mostrar a Indicagao de 

Comprometimento com a Responsabilidade Social destas empresas. De um modo geral e 

dentro dos resultados obtidos, pode afirmar que apenas a empresa I se enquadra dentro do 

criterio estabelecido com a RSE de acordo com o modelo Ethos, por mostra-se praticar 

todos os indicadores, pelo menos alguns se refere a aspectos legais e e praticamente 

obrigatorio. 

Outras empresas mostraram praticar apenas 6 ou 5 desses indicadores, entre elas: A, B, C, 

F e G. As demais empresas (D, E e H), pelo resultado obtido, verificou-se indicios de 

praticarem apenaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 ou menos indicadores relacionados com o comprometimento de 

responsabilidade social, resultados encontrados dentro de uma analise geral. 

Nesse contexto, foram identificadas nessas industrias as praticas de todas ou de alguns 

indicadores estabelecidos no estudo, conforme analise. No intuito de evidenciar indicios de 

obterem comprometimento com a responsabilidade social na comunidade em que estao 

inseridas. 
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4 C O N S I D E R A Q O E S FINAIS 

O objetivo desse trabalho foi o de avaliar, com vistas a pratica de uma contabilidade social, 

a situacao atual das empresas do ramo industrial do municipio de Sousa-PB com relagao ao 

comprometimento com Responsabilidade Social. Ja que, diante de um mercado em 

crescente desenvolvimento, uma atitude socialmente responsavel torna-se um diferencial 

importante, nao somente para a empresa, mas tambem para a comunidade, trabalhadores, 

fornecedores, clientes, governo ou o meio ambiente. 

Ainda buscou-se caracterizar as praticas desta empresas com relagao a cada um dos 7 

indicadores Ethos, nesse modelo existem indicadores como: Valores e Transparencia, 

Publico Interno, Meio Ambiente, Fornecedores, Consumidores, Comunidade, Governo e 

Sociedade. 

Nesse modo, com relagao ao indicador Valores e Transparencia, notou-se a preocupagao 

das industrias (exceto as empresas D e E) em investir na melhoria da qualidade de vida de 

seus colaboradores. Bem como, na melhoria da qualidade de seus servigos, conforme o 

modelo da Ethos, investindo em programas de treinamentos e orientagoes para seus 

funcionarios com o proposito de garantir seus valores e transparencias. 

Tambem seguem o modelo da Ethos relacionado ao indicador Publico Interno, as industrias 

A, B, C, F, G, H e I, que afirmam incentivar seus colaboradores e oferecem cursos para 

informar sobre novos produtos ou servigos e, permitem que os mesmos estejam envolvidos 

em atividades sindicais, alem de proibirem o trabalho infantil. Dessa forma, evidencia-se que 

essas industrias tern uma gestao participativa, relacionadas com seus funcionarios, com o 

trabalho infantil e cumprimento com suas obrigagoes legais. 

No entanto, observa-se que uma minoria (empresas B e H) passa informagoes de ordem 

economica ou financeira aos seus colaboradores. Percebe-se com isso, que esse resultado 

e preocupante, uma vez que, esse indicador e necessario para o desenvolvimento da 

empresa, pois permitem que seus funcionarios contribuam tambem para uma gestao 

participativa. Dessa forma, verifica-se que essas industrias precisam melhorar essa politica 

dentro de sua gestao participativa. 

Se tratando do indicador Meio Ambiente, nota-se que nao existem indicios de 

comprometimento, conforme criterio estabelecido, com relagao a pratica e programas 

ambientais dentro dessas organizagoes, ja que foi identificado na analise que a maioria 
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(exceto empresa B, que nao questionou sobre o assunto) dessas industrias nao possui um 

comprometimento com a melhoria da qualidade e conscientizagao ambiental. Deixando de 

desenvolver esse tipo de agao social e obedecendo apenas as normas das legislagoes 

especificas. 

Com relagao ao indicar Fornecedor, observa-se nos resultados que todas as empresas 

buscam uma selegao dos mesmos em termos de prego, qualidade ou prazo. Ou seja, 

estabelecem relagoes contratuais baseados apenas em criterios comerciais. Deixando de da 

prioridade a agoes e apoio que esses fornecedores venham a praticar relacionado com a 

responsabilidade social. 

No indicador Consumidor e Cliente, quando questionado sobre a politica de comunicagao 

comercial e de excelencia do atendimento pode identificar que a maioria dessas industrias 

(exceto as empresas D e l ) prima pela excelencia no atendimento que envolva as demandas 

dos clientes, focalizando suas estrategias de comunicagao na obtengao de resultados 

lucrativos, conforme o modelo da Ethos. 

No indicador comunidade, quando caracterizado com as praticas das industrias com o 

modelo Ethos, observou-se que apenas as empresas A, B, F e I se enquadram nos criterios 

estabelecidos, em termos de relagoes com a comunidade local, estas promovem doagoes 

de produtos, recursos financeiros e instalagoes para atender as necessidades da 

comunidade e conhece o impacto que a empresa causa na comunidade 

Ainda seguindo o modelo de responsabilidade social da Ethos, relacionado ao indicador 

Governo e Sociedade, verifica-se que apenas 5 industrias (exceto as empresas D, E e H) 

assumem condutas de praticas de combate e corrupgao e propina, evitando 

constrangimentos oriundos do favorecimento direto de agentes do poder publico. Alem de 

informarem contribuir com recursos financeiros, impostos ou realizagao de projetos 

especificos na area de RSE. 

Diante do exposto, dentre os indicadores do modelo da Ethos e os praticados pelas 

industrias analisadas, pode-se evidenciar os pontos que precisam ser trabalhados para a 

pratica de uma contabilidade social pelas empresas pesquisada, como: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Valores e transparencia, por nao evidenciarem seu balango social, ja que e um 

demonstrativo financeiro, que tambem tern sua importancia para o crescimento e 

desenvolvimento de uma empresa no ambito externo e interno; 
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S Publico interno, por nao passarem informagoes financeiras importantes para seus 

colaboradores para que os mesmos contribuam no processo decisorio e na gestao 

participativa; 

S Meio ambiente, pois foi verificado que nao existe conscientizagao dessas industrias 

em realizar projetos ambientais, apenas cumprindo as normas da legislagao; 

/ Fornecedores, no intuito de buscar parcerias observando nao so os beneficios 

comerciais, como tambem verificando como esses fornecedores contribui para com a 

sociedade. 

Diante dos resultados obtidos, na pesquisa realizada, pode-se sugerir que essas industrias 

registrem e divulguem suas informagoes sobre os trabalhos sociais desenvolvidos. Pois so 

assim, elas poderao contribuir para o desenvolvimento da comunidade e conquistar um 

espago para o seu crescimento dos seus negocios. Ja que o Balango Social atribui uma 

maior transparencia e visibilidade nas informagoes que interessam nao apenas aos socios, 

mas tambem aos empregados, colaboradores, investidores, parceiros e consumidores. 

Visando obter um conhecimento das agoes empresariais que tern impactos nao apenas no 

desempenho financeiro, como tambem na relagao capital-trabalho e no bem-estar para a 

sociedade, podendo contribuir para reforgar a imagem institucional e tambem de seus 

produtos. 

Uma vez que, entende-se que as informagoes sobre o RSE de modo geral nao e obrigatorio, 

mesmo sabendo das suas vantagens e beneficios, mas sua evidenciagao torna-se 

importante durante um processo decisorio para uma melhor sobrevivencia num mercado 

altamente competitivo. Dessa forma, as empresas envolvidas em causas sociais podem 

obter vantagem na disputa de clientes, na contratagao de talentos e ate na relagao com 

fornecedores e principalmente com a sociedade. 
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A P E N D I C E - Questionario da Pesquisa 

PARTE I: Informacoes relacionadas aos EMPRESARIOS-GESTORES 

1 Genero: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( ) Masculino 

( ) Feminino 

2 Faixa etaria: 

( ) Ate 25 anos 

( ) De 26 e 35 anos 

( ) De 36 a 45 anos 

( ) De 46 a 55 anos 

( ) Acima de 55 anos 

3 Grau de instrugao (escolaridade): 

( ) Ensino fundamental incompleto 

( ) Ensino fundamental completo 

( ) Ensino medio incompleto 

( ) Ensino medio completo 

( ) Ensino superior incompleto 

( ) Ensino superior completo (graduado em: ) 

( ) Pos-graduacao em nivel de especializacao incompleta 

( ) Pos-graduacao em nivel de especializacao completa (especialista em 

( ) Pos-graduacao em nivel de mestrado incompleto 

( ) Pos-graduacao em nivel de mestrado incompleto (mestre em: 

( ) Pos-graduacao em nivel de doutorado incompleto 

( ) Pos-graduagao em nivel de doutorado incompleto (doutor em: 

PARTE II: Informacoes da empresa sobre valores, transparencia e qovernanca 

4 Preve a adogao de politicas de participagao de seus colaboradores 
(funcionario/empregados) na construgao de seus compromissos, valores e principios 
eticos? 

) 

) 

J 

( ) Sim (Qual (is)? 
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( ) Nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 Mantem algum programa de orientacao e treinamento para seus colaboradores 
(funcionario/empregados) com o proposito de garantir que seus compromissos, valores e 
principios eticos sejam incorporados nas relagoes de trabalho? 

( ) Sim (Qual (is)? ) 

( ) Nao 

6 Possui algum tipo de documento que trate sobre a regulamentagao (codigo de conduta) 
de seus compromissos, valores e principios eticos? 

( ) Sim (Qual (is)? ) 

( ) Nao 

7 Segue praticas de prego e concorrencia que cumprem a legislagao e busca um 
posicionamento de prego leal? 

( ) Sim (Qual (is)? ) 

( ) Nao 

8 Elabora algum tipo de relatorio, como o Balango social, que trate sobre os aspectos 
economicos, sociais e ambientais de suas atividades? 

( ) Sim (Qual (is)? ) 

( ) Nao 

PARTE III: Informacoes da empresa sobre o publico interno 

9 Adota mecanismos de dialogo e incentivo para o engajamento de seus colaboradores para 
com o sucesso da empresa? 

( ) Sim (Qual (is)? ) 

( ) Nao 

10 Permite que seus colaboradores estejam envolvidos com as atividades sindicais? 

( ) Sim (Qual (is)? ) 

( ) Nao 

11 Realiza algum programa de orientagao e treinamento de seus colaboradores para novos 
produtos e prestagao de servigos? 

( ) Sim (Qual (is)? ) 

( ) Nao 

12 Disponibiliza para os seus colaboradores, informagoes de ordem econdmico-financeira, 
que os permitam contribuir para uma gestao participativa? 

( ) Sim (Qual (is)? ) 

( ) Nao 
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13 Dentre as atividades apresentadas a seguir, assinale as que a empresa desenvolve como 
forma de propiciar o respeito ao individuo: 

( ) Proibe o trabalho infantil para menores de 16 anos (exceto na condigao de aprendiz) 

( ) Discute e desenvolve projetos de combate ao trabalho infantil 

( ) Obedece a Iegislacao no que diz respeito a protegao da matemidade, patemidade, 
amamentagao e creche (desenvolvimento infantil) 

( ) Promove a diversidade e segue rigorosamente a legislagao pertinente ao preconceito e 
atitudes discriminatorias 

( ) Monitora e cumpre com as suas responsabilidades trabalhistas e previdenciarias 

( ) Valoriza a competencia de seus colaboradores, os estimulando por meio da remuneragao 

( ) Realiza pianos de excelencia para a promogao da boa saiide, seguranga e condigoes de 
trabalho 

( ) Promove atividades sistematicas de treinamento e capacitagao de seus colaboradores 

( ) Adota politicas de contengao de despesas que priorizem a manutengao dos colaboradores 

( ) Orienta e oferece assessoria aos colaboradores quando da obtengao da aposentadoria 

PARTE IV: informacoes da empresa sobre meio ambiente 

14 Dentre as atividades apresentadas a seguir, assinale as que a empresa adota como forma 
de demonstrar o seu compromisso com a melhoria da qualidade ambiental: 

( ) Cumpre com os parametros e requisitos exigidos pela legislagao 

( ) Possui iniciativas e programas internos de melhoramento ambiental 

( ) Prioriza a adogao de politicas preventivas, realizando estudos periodicos de impacto 
ambiental 

( ) Segue os principios da sustentabilidade ambiental ao desenvolver novos negocios 

( ) Desenvolve agoes (campanhas) educativas e de conscientizagao ambiental 

( ) Possui sistema de gerenciamento ambiental padronizado (riscos, pianos de agao, alocagao 
de recursos, treinamento de empregados e auditoria) 

( ) Tern politicas para verificar a origem e a cadeia de produgao de seus insumos 

( ) Controla e reduz seu consumo de energia, agua e produtos toxicos 

PARTE V: Informacoes da empresa sobre fornecedores 

15 Dentre as atividades apresentadas a seguir, assinale as que a empresa adota como 
criterios de selegao, avaliacao e parceria com os fornecedores: 

( ) Adota politicas de selegao e avaliagao de fornecedores e parceiros, em termos de 
qualidade, prego e prazo 

( ) Seleciona empresas fornecedoras que primam pelo respeito a legislagao e normas vigentes, 
nas areas trabalhista, previdenciaria e fiscal 

( ) Articula programas e atividades junto aos fornecedores, no sentido de buscar erradicar o 

trabalho infantil 

( ) Exige dos fornecedores a conscientizagao e erradicagao do trabalho forgado 
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( ) Negocia e estabelece relagoes contratuais duradouras baseadas exclusivamente em 
criterios comerciais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PARTE VI: Informacoes da empresa sobre consumidores e clientes 

16 Possui politicas formais de comunicagao, que sejam alinhadas aos seus valores e 
principios de conduta etica? 

( ) Sim (Qual (is)? ) 

( ) Nao 

17 Dentre as atividades apresentadas a seguir, assinale as que a empresa se utiliza para 
manter uma politica de comunicagao comercial que atenda as suas necessidades: 

( ) Atua atendendo de forma rigorosa ao Codigo de Defesa do Consumidor 

( ) Focaliza suas estrategias de comunicagao com a realizagao de resultados financeiros 
favoraveis (lucro) 

( ) Apresenta consciencia de seu papel na formagao de valores e padroes de consumo e 
comportamento social 

( ) Estabelece politicas de comunicagao com seus fornecedores, distribuidores, assistentes 
tecnicos e representantes 

( ) Prima pela excelencia no atendimento, registrando as manifestagoes e resolvendo 
rapidamente as demandas dos clientes 

( ) Realiza pesquisas tecnicas sobre o potencial de seus produtos e servigos 

PARTE VII: Informacoes da empresa sobre a comunidade 

18 Dentre as atividades apresentadas a seguir, assinale as que a empresa realiza em termos 
de relagoes com a comunidade local: 

( ) Adota politicas de antecipagao das demandas da comunidade 

( ) Conhece o impacto que a empresa causa a comunidade 

( ) Procura tomar medidas reparadoras em resposta as manifestagoes da comunidade 

( ) Apoia as agoes e implementagoes de projetos que propiciam experiencias bem sucedidas 
para a comunidade 

( ) Destina parte de suas verbas para financiar agoes sociais 

( ) Promove doagoes de produtos, recursos (financeiros, patrimoniais e humanos) e instalagoes 
para atender as necessidades da comunidade 

PARTE VIII: Informacoes da empresa sobre o governo e a sociedade 

19 Dentre as atividades apresentadas a seguir, assinale as que a empresa costuma executar 
em termos de transparencia politica: 

( ) Financia de forma transparente as campanhas politicas 
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( ) Desenvolve periodicamente atividades (foruns, debates, discussoes) voltadas a educagao e 
promogao da cidadania (conhecimento de seus direitos e deveres) 

( ) Evita constrangimentos oriundos do favorecimento direto ou indireto de agentes do Poder 
Publico 

( ) Assume o compromisso de combate a praticas de corrupgao e propina 

( ) Atua na elaboragao de propostas de lideranga e interesses publicos, bem como de carater 
socioambiental 

( ) Contribuiu com recursos financeiros, impostos e recursos humanos, para a realizagao de 
projetos especificos na area de RSE. 


