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R E S U M O 

Nos dias atuais o debate sobre a Responsabilidade Social Corporativa tanto no meio 

academico como nas organizacoes, esta cada vez mais frequente. A RSC e um tema 

interessante, por isso e motivo de discussao em varios campos, principalmente na area de 

Ciencias Contabeis. A pesquisa teve como objetivo identificar a percepcao dos estudantes 

de Ciencias Contabeis da Universidade Federal de Campina Grande sobre a RSC. Trata- se 

de uma pesquisa de carater quantitative e descritivo, em que, no primeiro momento, foram 

levantados conceitos que permeiam este tema e que deram suporte a realizacao da 

pesquisa de campo, atraves de um questionario estruturado, utilizando o metodo de survey, 

no momento da aplicacao. Diante dos dados estudados, os pontos relevantes encontrados 

na pesquisa indicam que o estudante trata de maneira contraditoria as tres dimensoes da 

Responsabilidade Social Corporativa, que por ordem de importancia, observa a 

responsabilidade das companhias no ambito: social, ambiental e economico. Porem, as 

praticas mais importantes para que este estudante deixe de comprar os produtos ou 

servicos de uma empresa, por ordem de importancia, sao: social, economica e, por ultimo, a 

ambiental, demonstrando uma certa contradicao relacionada ao modo como os estudantes 

de Ciencias Contabeis da Universidade Federal de Campina Grande compreendem a 

Responsabilidade Corporativa e como esta influencia o seu comportamento. 

Palavras-chave: Responsabilidade Social. Estudantes. Ciencias contabeis. 



ABSTRACT 

Today, the debate about social corporate responsibility, both in academia as in 

organizations, is increasingly frequent. The CRS is an interesting issue and it is debated in 

various fields, mainly in Accounting Sciences. The research has as goal to identify sudent's 

perception of Accounting Sciences of the Federal University of Campina Grande, about RSC. 

It was a search for a quantitative and descriptive character, which at first, was raised 

concepts permeating this subject and that supported the implementation of field research 

accomplishment, through a structured questionnarie, and used the method of survey, when 

application. In front of the results, the important points found in the research indicate that the 

students care for contradictory way the three dimensions of the Corporative Social 

Responsibility, that for important order, observes companies' responsibility in the scope: 

social, environmental and economic. But the most important practices for this student no 

longer buy products or services of one company, in order of importance, are: social, 

economic, and finally the environmental, demonstrating a certain contradiction, related to the 

way as the students of Accounting Sciences of the Federal University of Campina Grande 

understand the Corporative Responsibility and how this influences his behavior. 

Keywords: Social Responsibility.Students. Accounting Sciences 
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1 I N T R O D U C A O 

Na era da Sociedade Industrial, as empresas preocupavam-se com a questao de obtencao 

de lucros, pois nesta epoca acreditava-se que os recursos naturais eram infinitos, mas com 

o passar do tempo as pessoas comecaram a conscientizar-se que o meio ambiente estava 

sendo destruido e comecaram a exigir que as empresas contribuissem de alguma forma 

para que isto nao acontecesse. A partir dos anos 70 houve um grande avanco neste sentido, 

e o motivo que pelo qual levou a este acontecimento foi que varias denuncias comecaram a 

ser feitas sobre as destruicoes ambientais, e assim muitas marcas ficaram ligadas a 

catastrofes, tendo seu nome ligado a irresponsabilidade social, como foi o caso da marca 

Exxon-Valdez, uma das mais lembradas em assoc ia tes com catastrofes ambientais (DIAS, 

2009). 

A Contabilidade, segundo Marion (1998) e o instrumento que fornece o maximo de 

informacoes uteis para a tomada de decisoes dentro e fora da empresa. Partindo desse 

princfpio, a contabilidade tentou buscar explicacoes sobre as questoes relacionadas a 

Responsabilidade Social; este debate reuniu varios pesquisadores, dentre eles cabe 

mencionar Oliveira (1984, p. 204), ao observar que: 

Para uns, e tomada como uma responsabilidade legal ou obrigacao social; 
para outros, e o com portamento socialmente responsavel em que se 
observa a etica, e para outros ainda, nao passa de contribuicoes de 
caridade que a empresa deve fazer. Ha tambem os que admitem que a 
responsabilidade social e, exclusivamente, a responsabilidade de pagar 
bem aos empregados e dar-lhes bom tratamento. Logicamente, 
responsabilidade social das empresas e tudo isto, muito embora nao seja 
somente estes itens isoladamente. 

Ainda em relacao a responsabilidade social corporativa, Dias (2009), ressalta que a empresa 

que incorpora em seus processos exigencias de legislacao ambiental, tera resultados 

positivos a seu respeito, tendo assim uma boa imagem perante a sociedade, atraindo mais 

consumidores, contribuindo para uma sociedade mais justa, diferentemente daqueles que 

nao o fazem. 

A preocupacao com o bem-estar social vem aumentando frequentemente por parte de 

muitas empresas, de formadores de opinioes, e de grande parte da sociedade, em varias 

partes do mundo. Isso decorre do elevado nivel de exigencia da populacao que prefere, 

algumas vezes adquirirem produtos ou servicos de empresas que se preocupam com as 

questoes relacionadas aos direitos sociais, economicos e ambientais. 



12 

Nos anos 60, seculo XX, em decorrencia do capitalismo, foram surgindo novas demandas 

de informacoes, isso fez com que tambem despertasse interesses por partes dos 

trabalhadores em procurar saber mais sobre o assunto, que ate entao, tinham pouco 

conhecimento de seus direitos. Nesta epoca os assalariados que trabalhavam em grandes 

empresas transnacionais, publicas, bancos, conglomerados industriais e outros, constataram 

que essas organizacoes cresciam constantemente, com isso tambem cresciam seus lucros, 

enquanto eles trabalhadores nao acompanhavam a evolucao deste lucro, nao tinham 

acesso as informacoes contabeis das organizacoes, trabalhavam de forma desumana, 

recebendo salarios baixos e muitas vezes trabalhando fora do horario normal de trabalho. 

Entao, a partir desta epoca, esses trabalhadores comecaram a exigir mais informacoes 

sociais das organizacoes, que diziam respeito a sua presenca nas entidades (TINOCO e 

KRAEMER 2008). 

Portanto, a variavel social vem-se transformando num importante diferencial competitivo, 

com o qual, tanto as organizacoes, como os profissionais da area contabil devem se 

preocupar. O profissional contabil e importante componente no processo de formacao da 

entidade, pois e ele que, na maioria das vezes, orienta qual o melhor caminho a ser seguido, 

e qual decisao correta deve ser tomada dentro das organizacoes. 

1.1 Just i f icat iva e problematical 

A responsabilidade Social faz parte de um cenario atual de desenvolvimento das empresas, 

e pode contribuir de varias maneiras para o crescimento das organizacoes no mercado 

atual. Algumas dessas empresas procuram desenvolver programas sociais, que de uma 

forma ou de outra contribua para um pafs mais sustentavel. 

Na percepcao de Ashley (2002, p. 36): 

A importancia da responsabilidade social nos negocios em relacao aos 
diversos publicos com quern a empresa se relaciona, e, portanto, afeta e por 
eles e afetada, reside no fato de que "o conhecimento das expectativas 
mutuas nessa rede de relacionamentos e condicao essencial para a 
sustentacao de uma orientacao estrategica orientada para a 
responsabilidade social nos negocios. 

Portanto, uma empresa nao pode levar em conta interesses so de uma parte, mas atender 

as necessidades como um todo, sejam elas doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakholders, acionistas, funcionarios, 

clientes, fornecedores e outros, ou qualquer outra parte indireta - governos, grupos de 
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sociedades, instituicoes nao-governamentais, midia, mundo academico, e dentre outros. 

(REIS; MEDEIROS, 2007). 

Segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (IPEA) 1, feita entre 2000 e 

2004, cada vez mais empresas se preocupam com o social no Brasil. A pesquisa foi 

realizada com o objetivo de mostrar quais as empresas privadas brasileiras que realizam 

acoes sociais em beneficio da comunidade. 

Analisando por regioes, observou-se que o Sul foi responsavel pelo maior aumento na 

proporgao de empresas atuantes no contexto social, passando de 46% em 2000 para 67% 

em 2004. Em seguida, aparece a regiao Nordeste, que aumentou sua atuagao em 19 pontos 

percentuais, chegando a marca de 74% de empresas que atuam em agoes sociais. Ja o 

Sudeste obteve apenas o terceiro maior aumento entre as regioes, com um crescimento de 

15 pontos (IPEA, xxx). 

No Estado de Sao Paulo, 68% das empresas afirmam que atuam voluntariamente em agoes 

sociais em prol de comunidade carentes (IPEA, xxx). 

Os resultados finais mostraram um aumento significativo no periodo analisado: a 

participagao empresarial na area social subiu de 59% para 69%. 

Assim, sao 600 mil as empresas que atuam voluntariamente. 

Segundo o Instituto ETHOS (2003), a De Nadai, empresa de alimentagao industrial 

localizada em Santo Andre, no ABC paulista, diz que a adogao de praticas de 

responsabilidade social e uma das razoes de seu sucesso. A empresa foi a primeira do 

Brasil e tambem a primeira do setor alimentfcio em todo mundo a receber a certificagao pela 

norma SA 8000, que tern por objetivo garantir condigoes de trabalho e seguranga aos 

funcionarios. Fora ela ainda varias empresas participam de programas que incentivam o 

desenvolvimento sustentavel e protegao ambiental. A exemplo do Grupo Pao de Aguear, 

que criou em dezembro de 2002 o projeto Caras do Brasil, para incentivar a produgao e a 

comercializagao de produtos que tenham o desenvolvimento sustentavel como base de 

produgao, valorizando aspectos como geragao de riqueza das comunidades e fixagao em 

seus locais de origem. O projeto busca atender tambem o consumidor consciente, que 

1 IPEA - Instituto de Pesquisa Economica Aplicada. Responsabilidade social- Pratica tern crescido. 

Gazeta do Ribeirao. Disponivel em: http://www.ipea.qov.br/003/00301009.isp7ttCD CHAVE=1438. 

Acesso em 11 de outubro de 2009. 

http://www.ipea.qov.br/003/00301009.isp7ttCD
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avalia nao so o produto final, mas tambem toda a cadeia produtiva, da produgao ao 

descarte. 

A Responsabilidade Social engloba varios campos, um deles e a area contabil, entao, 

percebe-se que a contabilidade pode se tornar ferramenta importante no processo de 

divulgagao da Responsabilidade Social, pois e atraves das empresas que este assunto vem 

tomando forca perante a sociedade, e esta por sua vez, cada vez se preocupando mais com 

o bem-estar social e a questoes que envolvem o meio ambiente. 

A contabilidade surge entao neste contexto para procurar formas de evidenciagao das 

informacoes sociais, economicas e ambientais das empresas, permitindo assim que a 

sociedade em geral tenha conhecimento destes assuntos, e possam exigir mais, das 

empresas que nao evidenciam suas informagoes sejam elas, sociais, economicas ou 

ambientais, e assim fazer com que elas procurem alguma forma de evidencia-las. 

Portanto, em termos contabeis existem varias formas de evidenciagao que uma empresa 

pode apresentar a sociedade, e quanto a responsabilidade, nao se pode deixar de citar o 

Balango Social, pois nele sao demonstradas as agoes de interagao de entidade com a area 

social, e abrange questoes relacionadas ao meio ambiente, economia, cidadania e outros 

(CARVALHO, 2007). 

A partir do que foi exposto, coloca-se a seguinte questao de pesquisa: Qual a Percepgao 

dos Estudantes de Ciencias Contabeis da Universidade Federal de Campina Grande 

sobre Responsabilidade Social Corporativa? 

1.2 Objet ivos 

E essencial definir de forma clara o objetivo principal da pesquisa, bem como os seus 

objetivos secundarios. A soma dos objetivos secundarios consolida o objetivo principal da 

pesquisa, conforme trata Matias-Pereira (2006, p. 66). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.1 Geral 

Identificar qual a percepgao do estudante de Ciencias Contabeis da Universidade Federal de 

Campina Grande sobre Responsabilidade Social Corporativa. 
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12.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Especificos 

• Identificar o perfil dos estudantes do curso de Ciencias Contabeis da Universidade 

Federal de Campina Grande; 

• Verificar como a RSC influencia o comportamento consumidor dos estudantes; 

1.3 Procedimentos metodologicos 

Neste capitulo descreve-se a metodologia utilizada para realizacao do trabalho, detalhando 

as formas de classificacao da pesquisa quanto a sua natureza, as tecnicas empregadas e 

que tipo de ferramentas foram utilizadas para coleta de dados. 

1.3.1 Pesquisa quanto a abordagem do problema 

A pesquisa e de natureza quantitativa, uma vez que procurou identificar qual a percepgao do 

estudante de Ciencias Contabeis da Universidade Federal de Campina Grande sobre 

Responsabilidade Social Corporativa. Portanto, a pesquisa foi realizada na referida 

Instituicao Federal de Ensino Superior - Campus Sousa, no qual buscou-se analisar o 

comportamento dos estudantes em tres dimensoes: social, economica e ambiental. 

1.3.2 Pesquisa quanto as tecnicas empregadas 

1.3.2.1 Pesquisa Bibliografica 

No primeiro momento foi realizada uma pesquisa bibliografica, que tern como objetivo 

"estudar fatos que ja aconteceram, atraves de livros, revistas, jornais, monografias, 

dissertacoes e outros" conforme trata Matias-Pereira (2006, p. 72). Portanto, a pesquisa 

bibliografica foi essencial para construcao do referencial teorico e permitiu o estudo de fatos 

historicos passados que so seria possivel atraves de dados bibliograficos. 

1 3 . 3 Pesquisa quanto aos objetivos 

1.3.3.1 Pesquisa Descrit iva 

A pesquisa descritiva tern como objetivo principal a "descricao das caracteristicas de 

determinada populacao ou fenomeno, estabelecendo relacoes entre as variaveis" conforme 

trata Silva (2006, p. 59). Assim, neste tipo de pesquisa tambem sao utilizadas tecnicas para 

a coleta de dados, como: questionarios e observacao sistematica. Por sua vez, esta 
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pesquisa descreveu a influencia da Responsabilidade Social Corporativa no comportamento 

dos estudantes de Ciencias Contabeis do 1° ao 9° periodo, identificando assim, o perfil 

desses estudantes e qual a sua concepcao sobre a responsabilidade social corporativa. 

Foram coletados os dados atraves de um questionario aplicado aos discentes, e utilizado o 

metodo de survey no momento da aplicacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 3 .4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pesquisa de Campo 

Segundo Silva (2006, p. 57) a pesquisa de campo "consiste na coleta direta de informacao 

no local em que aconteceram os fenomenos; e aquela que se realiza fora do laboratorio, no 

proprio terreno das ocorrencias". 

Portanto, a pesquisa foi realizada in loco, sendo aplicado um questionario, e utilizado o 

metodo de survey, neste metodo a forma de coleta de dados normalmente e o questionario; 

dessa forma o pesquisador coleta os dados em um so momento, pretendendo analisar ou 

descrever o estado de um ou varias elementos. Neste caso, foram analisados varios 

elementos, como: perfil dos respondentes, sua concepcao a respeito do tema, qual o nfvel 

de influencia da RSC no momento da compra de produtos ou servicos, e outros. 

1.3.5 Coleta de Dados 

Os dados foram coletados entre os alunos regularmente matriculados no curso de Ciencias 

Contabeis, em todos os periodos, no dia 22 de setembro de 2009, onde foi possivel realizar 

em apenas um dia. O total de alunos ativos no curso e de 408; destes, 26 trancaram o 

periodo 2009.2, portanto encontra-se em sala de aula 382 alunos ativos, e destes, 183 

estavam presentes no momento da pesquisa e responderam o questionario. Como o metodo 

utilizado foi o de survey, nao foi preciso retornar a sala de aula para que o restante 

respondesse o questionario, pois atraves deste metodo o questionario e aplicado somente 

aos estudantes presentes na sala de aula. 

1.3.5.1 Instrumento de Coleta de dados 

O instrumento de coleta utilizado foi um questionario (apendice), elaborado com base na 

pesquisa bibliografica, com perguntas que visaram responder ao problema de pesquisa, e 

que esta divido em tres grupos de questoes: 
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1- Perfil do respondente: o objetivo deste bloco de questoes e identificar o perfil 

do respondente, faixa etaria, sexo, renda pessoal; 

2- A Concepcao de Responsabilidade Social: nesta secao, sao apresentadas, 

na percepgao do discente, qual o aspecto mais importante para a missao da 

empresa, as praticas mais importantes que identificam uma empresa socialmente 

responsavel, se as praticas de Responsabilidade Social Corporativa - RSC 

contribuem para melhorar o bem-estar da sociedade, o que e a responsabilidade 

social empresarial e a principal razao para uma empresa adotar praticas de 

responsabilidade social 

3- A Influencia da R S C no Comportamento Consumidor dos Estudantes: 

procurou-se, nessa segao, investigar aspectos mais importantes no momento da 

compra, se o aluno ja adquiriu produto motivado pelo fato de a empresa ser 

socialmente responsavel, como tomou conhecimento das agoes sociais 

praticadas por essa empresa, se conhece alguma empresa que pratica agoes 

irresponsaveis socialmente, se ja adquiriu produtos/servigos de empresas que 

pratica agoes socialmente irresponsaveis, se daria preferencia aos produtos 

oriundos de empresas socialmente responsaveis e quais as Praticas de uma 

empresa que mais influenciam negativamente sua opgao de compra. 

1.3.5.2 Apresentacao e Interpretacao de Dados 

Apos a coleta dos dados, atraves do questionario, utilizou-se para analise descritiva o 

softwarezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Statistical Package for Social Science - SPSS versao 8.0. 
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2 R E F E R E N T I A L T E O R I C O 

2.1 C o n c e i t o s de Responsabilidade Social 

O conceito de Responsabilidade Social e discutido por varios autores, cada um com 

opinioes distintas, motivo este que ainda nao chegou a uma definicio, que segundo Ashley 

(2002, p. 2) nas conceituagoes apresentadas, e possivei constatar que ainda nao ha uma 

definicao conceitual e consensual a respeito do tema, "portanto pode ser considerado em 

construgao". 

Os conceitos preliminares da Responsabilidade Social partiram da necessidade de 

adequacao das empresas aos interesses da sociedade, e tomou espago nas organizacoes 

ate os dias atuais (ZARPELON, 2006). 

Carrol (1999) apresenta ideias sobre alguns conceitos de Responsabilidade Social, 

demonstrando ainda os autores em seus respectivos tempo, no Quadro 1: 

Quadro 1- Evolugao do conceito de Responsabilidade Social 

1950 

1960 

1970 

A principal discussao dos autores estava 
relacionada a questoes sobre a 
responsabilidade social dos homens de 
negocios. A decada marca o inlcio da 
"moderna era da responsabilidade social" 

Bowen (1953) 
Eell (1956) 
Heald (1957) 
Selekman (1959) 

Acontece a grande expansao da 
literatura relacionada ao tema. Os anos 
da decada de 1960 marcam significativo 
aumento da tentativa de formalizar ou 
estabelecer o que significa 
responsabilidade social corporativa. 
A decada de 70 1 marcada pela 
proliferacSo de definigoes de 
responsabilidade social. Grande numero 
de autores do periodo comeca a discutir 
e escrever sobre o tema, apresentando 
varios conceitos e visSes para o mesmo. 

Davis (1960) 
Frederick (1960) 
MsGuire (1963) 
Davis & Blomstron (1966) 
Walton (1967) 

Heald (1970) 
Johnsom (1971) 
Steiner(1971) 
Manne & Wallich (1972) 
Eilberd & Parket(1973) 
Votaw(1973) 
Eells & Walton (1974) 
Backman (1975) 
Preston & Post (1975) 
Setti (1975) 
Bownan & Haire (1975) 
Abbott &Monsen (1979) 
Zenisek (1977) 
Carrol (1979) 
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fl980" Os autores passam a se preocupar mais 
em pesquisar sobre responsabilidade 
social. Menor numero de definicdes e 
apresentado e temas alternatives ligados 
ao conceito sao pesquisados. Surge 
interesse na investigate de temas 
correlatos como etica nos negocios, 
gerenciamento dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders, polfticas 
publicas entre outros. 

Jones(1980) 
Tuzzolino & Arnandi (1981) 
Daltom& Cosier (1982) 
Strand (1983) 
Cocheran & Wood (1984) 
Autperle, Carrol & Hatfield 
(1985) 
Epstein (1987) 

1990 Poucas eontribuicoes para a definicao de 
responsabilidade social ocorreram na 
decada de 1990. O conceito passou a 
ser visto como ponto de partida para 
estudos ligados a performance 
empresarial, etica nos negocios e 
cidadania corporativa. 

Wood (1991) 

Fonte: Adaptado de Carroll (1999) 

Portanto, nota-se que cada autor tern uma visao diferente da Responsabilidade Social, como 

nao seria diferente Meio Neto e Froes (2001, p.39) 

Agrupa e apresenta diferentes visoes do conceito de responsabilidade 
social, entra as quats encontram-se diversos enfoques deste conceito 
complexo e multifacetado, tais como: conjunto de valores e atitudes; 
estrategias de relacionamento; promocao da cidadania individual e coletiva; 
estrategias de integracao social. 

Contudo, a responsabilidade social pode ser entendida de varias formas, o seu conceito 

parte da premissa de que as empresas sao consideradas responsaveis, a partir do momento 

que ela passa a se preocupar com as pessoas que estao envolvidas no contexto 

empresarial e procurer desenvolver programas e projetos que procurem diminuir os 

impactos causados por ela. 

Dias (2009, p. 154) afirma que quando se trata de Responsabilidade Social: 

sao estrategias pensadas para orientar as acoes das empresas em 
consonancia com as necessidades sociais, de modo que a empresa 
garanta, alem do lucre e da satisfacao de seus clientes, o bem estar da 
sociedade. A empresa esta irtserida nela e seus negocios dependerao de 
seu desenvolvimento e, portanto, esse envolvimento devera ser duradouro. 
£ um comprometimento. 

Diante disso, as empresas devem compreender que seu objetivo n i o deve ser focado 

somente nas questoes de obtengao de lucro, pois dessa forma ela n i o estara pensando no 

futuro de sua empresa e nem preservando sua continuidade, pois um dos fatores que 

contribuem para que isto aconteca e a questao dos direitos humanos, e a empresa que 
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garante e respeita estes diretos estara permitindo tambem sua permanencia a longo prazo 

no mercado. 

A responsabilidade Social esta relacionada com outras areas, como e o caso da govemanca 

corporativa e da gestao empresarial, e cada vez mais complexa, envolve tambem as 

questoes sociais e ambientais, no qual se faz necessario para que tenha um maior 

crescimento e possibilidades de sobrevivencia nos negocios (TACHIZAWA, 2004). 

2.2 Responsabi l idade Soc ia l n a s E m p r e s a s 

As maneiras como as empresas realizam seus negocios define sua maior ou menor 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE). O conceito da RSE esta relacionado com a 

etica e a transparencia na gestao dos negocios e deve refletir-se nas decisoes cotidianas 

que podem causar impactos na sociedade, no meio ambiente e no futuro dos proprios 

negocios. 

A relaeao entre a etica e a Responsabilidade Social envolve dois aspectos: o primeiro refere-

se a questao interna das empresas que envolvem os investimentos dos proprietaries e as 

necessidades dos gestores e trabalhadores, e a outra parte a externa que e o publico em 

geral, que envolve os stakeholders - clientes, fornecedores, acionistas, funcionarios e outros 

(SROUR, 2000). 

Ferrel (2001, p.8) enfatiza "um comportamento responsavel pressupoe uma atitude etica que 

envolve regras de conduta da empresa, cuidadosamente pensadas, que orientam a tomada 

de decisoes das empresas sobre a sociedade". Assim, observa-se que a etica esta 

relacionada com a Responsabilidade Social das empresas, pois uma empresa responsavel 

caminha em conjunto com a etica, entao alem de estar preocupada com a sociedade ela age 

de maneira correta. 

Embora o objetivo de algumas empresas adotarem o sistema de Responsabilidade Social 

seja uma ferramenta de marketing, este no seu contexto podera trazer varios beneficios 

para ambas as partes, assim todos ganham (sociedade e empresa). Agindo com etica e 

responsabilidade a empresa pode planejar e gerir negocios sem prejuizos, respeitando 

valores e direitos e tomando decisoes corretas (REIS E MEDEIROS, 2007). 

Para Meio Neto e Froes (1999, p. 81): 
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As empresas subsistem em funcao da organizacio do estado que a 
sociedade Ihe viabiliza como parte das condicoes de sobrevivencia. Assim, 
as empresas giram em funcao da sociedade e do que a ela pertence, 
devendo, em troca, no minimo prestar-lhe contas da eficiencia com que usa 
todos esses recursos, 

Percebe-se que se pode relacionar a questao, entao, a percepgao do publico externo. Se a 

sociedade se indigna e reage, fatos assim podem se converter numa ameaca para as 

organizacoes empresariais. 

O estado faz parte do primeiro setor, o mercado do segundo e o terceiro setor e constituido 

pelas sociedades civis, e tern como objetivo principal o desenvolvimento politico, social, 

economico e cultural no meio em que atuam (ZARPELON, 2006). Dele fazem parte as 

cooperativas, associacoes, fundagoes e podem ser definidos segundo Tinoco (2008, p. 122) 

como: 

Conjunto de atividades privadas com fins publicos e sem fins lucrativos, 
composto por instituieoes civis de qualquer origem- religiosa, comunitaria, 
de trabalhadores, institutos e fundagoes empresariais e organizacoes nao 
governamentais e outras- diferenciando-se da logica estrita de governo 
(publico com fins publicos) e de mercado (privado com fins privados) 

Portanto, a responsabilidade social relaciona-se com varios publicos e setores, sejam eles 

empresas publicas ou privadas, de pessoa fisica ou jurfdica, com ou sem fins lucrativos. 

Dias (2009) argumenta que a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) apresenta duas 

dimensoes, uma interna e outra externa. A interna refere-se aos trabalhadores, que diz 

respeito a forma com que a empresa contribui para melhorar a qualidade de vida do seu 

empregado, como exemplo: a saude, a seguranga, salario e outros fatores. E em relagao a 

externa vai alem do penmetro da empresa, inclui as comunidades locals, agoes polfticas, 

autoridades publicas e outros, sem esquecer que tanto o fator interno quanto o externo tern 

a mesma importancia, devendo sempre estar conectadas uma a outra. 

As empresas vem enfrentando varias dificuldades para se adaptarem a este novo conceito 

de empresas socialmente responsaveis, visto que este trara fatores favoraveis ou 

desfavoraveis para alcangar seu objetivo principal que e gerar lucro. 

A ideia de agir de maneira etica e responsavel, participar e criar projetos sociais, elaborar o 

balango social, quer dizer que a empresa nao esta preocupada unicamente com o lucro, 

mas que ela tern perspectiva de um futuro empresarial a curto, medio e longo prazo, e 
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tambem contribui para uma melhor qualidade de vida dos trabalhadores, e as partes 

interessadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 Contextualizagao da Responsabilidade Social Corporativa 

O termo Responsabilidade Social tern uma significativa complexidade, assim torna-se mais 

dificil o entendimento e a compreensao de sua utilizacao, ou seja, ela deve ser vista e 

entendida em varios contextos, os principals sao: o contexto politico, economico e social. No 

primeira caso envolve as questoes polfticas, no sentido de os legisladores agirem de 

maneira etica em seus diferentes niveis federativos. O segundo refere-se a questao 

economica, envolve o processo produtivo da empresa, os agentes, empresarios, 

consumidores, que no contexto Social diz respeito a sociedade em geral (Reis e Medeiros, 

2007). 

Para Ferrel (2001, p. 68) a Responsabilidade Social "inclui responsabilidades economicas, 

legais, eticas e filantropicas". Nesse sentido, o autor apresenta os degraus da 

responsabilidade social 

1. FILANTROPICO 

2. ECONOMICO 

3. ETICO 

4. LEGAIS 

Figura 1- Degraus da responsabilidade social 
Fonte: Adaptado (FERREL, 2001). 

No primeiro degrau esta as questoes legais que sao o alicerce das atividades de todas as 

empresas, pois estas devem cumprir todas as leis e regulamentos do governo. E atraves 

deste cumprimento que a sociedade passa a ter mais confianca na organizacio. Ja no 

segundo degrau da responsabilidade social esta a questao da etica, que refere-se ao 

comportamento de todos que participam e integram a empresa, ou seja, todos interessados 

nela. A dimensao economica esta relacionada ao terceiro degrau da responsabilidade 

social: refere-se a maneira como os recursos para a produgao de bens e servigos sao 

distribuidos no sistema social, quais os impactos produzidos pela economia e a 

concorrencia. No quarto degrau, que e o Filantropico, diz respeito ao que a empresa 

procura fazer para melhorar a qualidade de vida e bem-estar da sociedade (FERREL 2001). 
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Desta maneira, a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) faz parte de um enorme leque 

de interesses, sejam eles internos ou extemos, envolve tambem questoes relacionadas ao 

meio ambiente, ao desenvolvimento sustentavel, a sociedade em geral. 

Neste sentido, Meio Neto e Froes (1999), relatam que uma instituicio pode ser considerada 

empresa cidadi quando ela consegue atuar tanto no ambiente interno como no externo. O 

Quadro 2 apresenta a gestao da empresa quanto as acoes da responsabilidade social nos 

dois setores. 

Quadro 2: Gestao de Responsabilidade Social Interna e Externa 

"RESPONSABILiDADE 

SOCIAL INTERNO 

RESPONSABILiDADE 

SOCIAL EXTERNO 

FOCO Publico Interno 

(empregados e seus 

dependentes) 

Comunidade 

AREADEATUACAO Educacao 

Salario e beneflcios 

Assistencia medica social e 

odontologies 

Educacao 

Saude 

Assistencia Social 

Ecologia 

INSTRUMENTOS Programas de RH 

Pianos de previdencia 

complementar 

DoacSes 

Programas de voluntariado 

Parcerias 

Projetos sociais 

TIPO DE RETORNO Retorno de produtividade 

Retorno para acionista 

Retorno social 

Retorno de imagem 

Retorno publicitario 

Fonte: Adaptado de MELO NETO, F.P & FROES, C. (1999, P.89) 

No Quadro 2 foram levantados os publicos que a Responsabilidade Social Corporativa 

(RSC) abordando e apresentando qual sua area de atuacao, seus instrumentos e qual o 

retorno que trara para as empresas, tanto no publico externo quanto no intemo. 

Observou-se ainda que uma empresa que consegue atingir as expectativas dos dois 

publicos podera obter varias vantagens para o bom funcionamento da empresa, pois dessa 

forma ela atende as necessidades dos que fazem parte da empresa, como tambem da 

sociedade em geral. 
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Precisa-se tambem entender qua! a diferenca entre Responsabilidade Social, Filantropia e 

investimento Social; assim, Caravedo (1998, p. 14), faz uma distincao entre os conceitos 

destes, mostrando as diferentes maneiras que a celula social tern de se relacionar com seu 

entorno. 

a) Filantropia - se trata de um mecanismo de doacoes em dinheiro ou especie 
para grupos humanos com carencias ou condicoes especiflcas. A motivacSo e 
estritamente humanitaria e altrufsta. 

b) Investimento Social- e uma canalizacao de rectirsos que permitem um beneficio 
tanto para a empresa, assim como a comunidade. Destinam-se recursos para 
evitar o deterioramento ambiental, fomentar programas de saude e/ou educacao, 
ou respaldar a criatividade cultural da localidade, evitando, desta maneira, uma 
perda de reputacao, imagem e confianca entre os membros da comunidade. 

c) Responsabilidade Social- busca integrar o sentido fllantropico, a necessidade 
de assegurar a lealdade da comunidade na que se assenta a empresa, a busca do 
incremento da produtividade do trabalho e o interesse em obter utilidades, de 
maneira permanente e estavel no tempo. A responsabilidade social impiica em 
primeira lugar que as empresas desenvolvam uma visao integral de futuro na que 
nao esta somente incorporada a comunidade sobre a que se assenta, senao 
tambem, seu pals, ou seja, a sociedade, em um sentido mais extenso. Em 
segundo lugar, que emerja uma nova forma de organizacio, que promove 
liderancas intemas, os mesmos que contribuem a reforcar a missao que identifica 
a empresa e a descentralizacSo dos niveis de autoridade, melhorando-se 
produtividade empresarial. Em terceiro lugar, sua projecao interna (dentro da 
empresa) e a externa (para o seu entorno externo) a leva a mobilizar nao so 
dinheiro e equipes: seus aportes se produzem, tambem, em recursos humanos e 
profissionais, dando tempo para que os proprios trabalhadores aportem seus 
conhecimentos as atividades que se desenvolvem na sociedade. 

Portanto, essas definicoes ainda s i o confundidas, mas observando cada conceito e possivel 

notar as drferencas existentes em cada uma. 

O autor Caravedo (1998) prossegue ilustrando no Quadro 3, a matriz de diferenca entre os 

conceitos e praticas sociais 

Quadro 3- Matriz de diferenca entre os conceitos e praticas sociais 

Conceito Filantropia Investimento social Responsabilidade social 

Motivacao Exclusivamente 

altruists 

Principalmente 

obtencSo de beneficios 

para empresa atraves 

de beneficios para a 

comunidade 

Principalmente obtencao de 

beneficios para seus 

trabalhadores, suas familias 

e a comunidade na que se 

encontra com a finalidade 

de obter beneficios para a 

empresa no medio e longo 

prazo 

Fontes de Exclusivamente Principalmente fundos Utilidades 
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recursos utilidades de orcamento da 

empresa 

Fundos orcamentarios 

Equipes 

Recursos humanos da 

empresa 

Impacto 

desejado 

Melhoria a 

qualidade de 

vida da 

sociedade 

Melhora de vida na 

comunidade de 

influencia da empresa 

Melhora a qualidade de 

vida da sociedade 

Melhora a qualidade de 

vida da comunidade de 

influencia da empresa 

Melhora a produtividade 

dos trabalhadores 

Localizacao 

do impacto 

Entorno 

externo da 

empresa 

Entorno externo da 

empresa 

Entorno interno da empresa 

Entorno externo a empresa 

Beneficios 

esperados 

pela 

empresa 

Satisfacao 

pessoal 

Melhoramento da 

imagem e reputacao da 

empresa 

Incremento da reputacao e 

imagem da empresa 

Incremento das utilidades 

da empresa 

Satisfacao pessoal 

Instrumento 

de medicao 

de efeitos de 

impactos 

Informes de 

atividades da 

instituicao 

executora 

Avaliacao de processo 

em periodos; 

Avaliacoes de impacto 

eventuais; 

Apreciacoes sobre a 

repercussao da acao 

Balango social ou similares 

Avaliacoes de impacto 

Metodos de marketing 

social 

Modalidade 

de 

intervencoes 

Atraves de 

terceiros e por 

meio de 

fundacoes 

proprias 

Diretamente 

Atraves de fundagoes 

proprias 

Por meio de terceiros 

Fundacoes proprias 

Diretamente 

Terceiros 

Instancias 

que 

participam 

na tomada 

de decisoes 

Diretoria Presidencia da diretoria 

Gerencia geral 

Comites especiais 

Presidente da diretoria 

Diretoria 

Comites especiais 

Gerencia geral 

S6cios 

Fonte: Adaptado de Caravedo (1998, p. 15) 
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Diante do exposto, nota-se que a RSC pode ser entendida como uma ferramenta 

responsavel pelo bem estar social, que pode trazer beneficios para a organizacao, e que ela 

esta voltada para as questoes eticas e morais. Entao, uma empresa passa a ser notada 

perante a sociedade, como empresa socialmente responsavel, se ela adotar polfticas 

sociais, agir de maneira honesta, adotar estrategias de negocios transparentes, e se 

preocupar com todos aqueles que direta ou indiretamente tenham algum tipo de relacao com 

a mesma. 

Sendo assim, fica visivel perceber que atualmente as empresas deverao estar sempre 

atualizadas, e que, nos dias atuais, o mercado esta cada vez mais competitivo, portanto, e 

preciso que estas tenham uma visao geral dos problemas causados a sociedade e ao meio 

ambiente, e que procurem solucoes para minimizar estes problemas, deixando de lado 

alguns interesses pessoais, e passem a perceber que agindo de maneira responsavel elas 

estarao adquirindo beneficios para ambas as partes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2 Responsabilidade Social versus Ambiental 

A Responsabilidade Social e a Responsabilidade Ambiental sao temas distintos, e muitas 

vezes podem ser confundidas, apesar de andarem juntos, elas possuem conceitos 

diferentes, pois a Responsabilidade Social diz respeito as pessoas e ao meio na qual estas 

pessoas estao inseridas, enquanto a Responsabilidade Ambiental tern como foco o meio 

ambiente (ZARPELON, 2006). 

Ainda sobre a Responsabilidade Social Zarpelon (2006, p. 15) relata de forma clara e simples 

o seu conceito: 

Responsabilidade Social e a responsabilidade assumida diante da 
sociedade, em relacao a geracao de empregos, a pagamentos de salarios 
dignos, a arrecadaeao correta de carga tributaria, ao aumento da qualidade 
de vida, a assimilacao e transferencia de tecnologia, ou a qualquer outro 
fator que possa agregar beneficio para a gestao e para a sociedade. 

Portanto, a empresa e um dos principals responsaveis pela contaminagao do meio 

ambiente, esta por sua vez esta ligada aos interesses de toda sociedade, que se sente 

prejudicada com a maneira como algumas empresas tratam desse assunto. Algumas 

procuram maneiras que possam diminuir esta degradacao ambiental, adotando assim 

metodos de gestao ambiental. Ha diversas razoes para que uma empresa adote este 

sistema e um deles refere-se ao aumento da responsabilidade social, pois foi a partir da 
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conscientizagao da sociedade, que fez com que os empresarios tomassem iniciativa de 

implementar este sistema (DIAS, 2009). 

Sobre o processo de gestao ambiental, Ferreira (2007, p.33) leva em conta que: 

Todas aquelas variaveis de um processo de gestao, tais como 
estabelecimento de politicas, planejamento, um piano de acao, alocacao de 
recursos, determinacao de responsabilidades, decisao, coordenacao, 
controle, entre outros, visando principalmente ao desenvolvimento 
sustentavel. 

Desta forma, ainda se sabe que muitos executivos de empresas preferem adotar agoes que 

prejudiquem o meio ambiente. O motivo por esta escolha e a questao economica, que 

apesar de considerar questoes sociais, o que sempre acaba prevalecendo e a primeira 

alternativa. 

Mesmo sabendo que a questao economica nao e um dos fatores mais importantes dentro de 

uma organizagao, algumas organizagoes ainda estao preocupadas apenas em obter lucros, 

e estao deixando para segundo piano as questoes relacionadas ao meio ambiente e as 

questoes sociais. 

E notorio que a Responsabilidade Ambiental esta envolvida num enorme leque de 

questionamentos e duvidas, pois os empresarios ainda estao com dificuldades de decidir 

qual o processo a ser adotado por ela. Uma questao que se alarga ate os dias atuais e a 

relagao entre os lucros, o custo e a produtividade, que sao tidos como argumentos 

desfavoraveis a RSC, se nao estiverem bem esclarecidas as empresas (TOMEI, 1984). 

Ferreira (2007, p. 34) procura sintetizar o processo decisorio, e relaciona a questao do custo 

e a produtividade, no processo de decisao na Figura 2. 
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A TOMADA DE DECISAO 

PRESERVAR 

DECISAO 

Nao produzir determinados 
produtos 

Produzir sem poluir 

Custos de protecao extremamente 
altos 

Preco nao — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ̂ Risco de 
competitivo falencia, 

NAO PRESERVAR 

• Sobrevivencia do meio ambiente: 
medio e longo prazo 

• Sobrevivencia da empresa: curto 
prazo 

Figura 2 . Processo decisorio na gestao ambiental 
Fonte: Adaptado de Ferreira (2007, p. 34) 

A figura 2 mostra que uma empresa pode optar por qual processo produtivo ela deseja 

adotar, ambos com suas vantagens e desvantagens. O primeiro diz respeito a produzir 

preservando o meio ambiente, opcao mais adequada para a empresa que se preocupa com 

o bem estar da sociedade. Entre as vantagens de adotar este processo, a imagem da 

empresa e um argumento forte, pois assim, ela passa a ter maior aceitacao pela sociedade, 

e podera alcancar novos mercados. 

Seguindo o mesmo raciocfnio Reis e Medeiros (2007, p. 32), dizem que: 

Um comportamento socialmente responsavel por parte da empresa ate 
pode gerar custos financeiros, o que poderia, no curto prazo, representar 
um argumento desfavoravel a responsabilidade social das empresas. Mas, 
em funcao de expectativas da sociedade em relacao as empresas 
cumprirem seu papel social, essa atitude melhora a imagem publica da 
empresa, que e valorizada junto a sociedade, o que tambem contribui para 
o alcance de seus objetivos de longo prazo, ou seja, ser socialmente 
responsavel, nessa dtica, contribui para a melhoria do desempenho 
economico e sustentabilidade nos negdcios. 
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Partindo dessa premissa, pode-se dizer que a pratica de RSC, tern obtido varios beneficios 

para as companhias comprometidas com o desenvolvimento sustentavel. Em contrapartida 

algumas desvantagens tambem surgirao com esta pratica, como exemplos tern: a reducao 

de producao, ou seja, a empresa deixara de produzir alguns tipos de produtos, os custos 

destes produtos serao mais elevados, dificultando assim a aquisicao destes por parte de 

pessoas com menor poder aquisitivo, com isso as vendas provavelmente irao diminuir, 

acarretando assim varios problemas para a empresa, podendo chegar a falencia, e o 

desemprego de seus funcionarios (FERREIRA, 2007). 

A respeito da segunda alternativa, a empresa pode optar por produzir sem preservar, assim 

ao contrario da outra, os custos dos produtos serao menores, e leva-se em conta a questao 

da maximizacao do lucro. Esta nao sera uma opcao bem sucedida, pois a empresa nao 

estara garantindo o seu futuro, e levando em conta outras responsabilidades, alem da 

economia, que sao imprescindiveis para sobrevivencia de uma empresa num mercado 

altamente competitivo (MCINTOSH, 2001). 

Sendo assim, fica a criterio da empresa e deu seus gestores optarem pelo caminho a seguir, 

sabendo estes que suas atitudes e suas escolhas poderao influenciar em todo processo da 

empresa. 

2.3 Responsabi l idade Soc ia l x E n s i n o 

A responsabilidade social atualmente e um dos temas mais discutido pela sociedade e pelas 

organizacoes, sejam elas privada, publicas ou do Terceiro Setor. Antes, pouco comentada, 

com o passar dos anos ela vem evoluindo, e tornou-se alvo de grandes discussoes entre 

varios autores da area (ZARPELON, 2006). 

Reis e Medeiros (2007, p.5), relatam os primordios da Responsabilidade Social Empresarial: 

A Responsabilidade Social e um movimento que tern seu infcio nos anos 
1960. Sua proliferacao se deu a partir dos EUA e a movimentacao se 
fundamentou na busca por maior consciencia de segmentos da sociedade 
em relacao a responsabilidade das empresas na preservacao do meio 
ambiente e dos direitos dos consumidores. 

Portanto, a responsabilidade social passou a ser alvo de descobertas e estudos por parte de 

estudiosos e organizagoes, devido a grande preocupacao de atender as necessidades dos 

usuarios e alcancar as expectativas dos consumidores, empregados, acionistas e a 

sociedade em geral. 
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No seculo XVII, surgiram, em varias partes do mundo, movimentos organizados que 

passaram a discutir os problemas relacionados a sociedade, inclusive os que dizem respeito 

a responsabilidade social. 

Ate entao a discussao sobre a Responsabilidade Social Empresarial era realizada entre as 

empresas sem envolvimento de outras partes, so que em 1919, nos EUA, esta questao 

tornou-se publica no julgamento do caso Dodge versus Ford, no qual os irmaos Dodge 

entram com um processo contra a companhia Ford, porque o entao presidente e acionista 

majoritario da Ford, Henry Ford, comunicou aos demais que os lucros seriam reinvestidos 

para expansao da empresa; revoltados e insatisfeitos com a decisao do entao diretor, eles 

procuraram seus direitos e conseguiram obter exito no processo (REIS E MEDEIROS, 

2007). 

Portanto, este acontecimento foi sinonimo de exemplo; a partir dai outras partes da empresa 

foram tomando ciencia de sua importancia e passaram a exigir seus direitos legalmente. Na 

concepcao de Tenorio (2006, p.20) a Responsabilidade Social: 

Emergiu e pautou-se pelo reflexo dos objetivos e valores sociais. Houve o 
entendimento de que as eompanhias estao inseridas em ambiente 
complexo, onde suas atividades influenciam ou tern impacto sobre diversos 
agentes sociais, comunidade e sociedade. 

Depois disso, principalmente nos ultimos tempos, muitos fatores contribuiram para a 

ascensao do tema "Responsabilidade Social", um deles foi o avanco tecnologico, as 

questoes relacionadas ao meio ambiente, e outros. 

Assim, o problema antes despercebido, agora tomava forma perante a sociedade; isto fez 

com que varias empresas que nao tinham a preocupacao de preservar o meio ambiente, 

nao levavam em conta os direitos dos trabalhadores e nao procuravam nenhuma maneira 

de fazer com que isso fosse visto como um dos objetivos principais da empresa. 

A partir da(, as empresas perceberam que a questao da responsabilidade social, referia-se 

nao somente a etica empresarial, mas a todo publico em geral como: investidores, 

acionistas, consumidores, empregados e outros. Essas mudancas fizeram as empresas 

alertarem-se quanto a diferenca que ha entre uma empresa socialmente responsavel e uma 

irresponsavel (OLIVEIRA, 2002). 
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2.4 O Prof issional Contabil e a Responsabi l idade Soc ia l 

A Responsabilidade Social Empresarial tern sido objeto de discussao, tanto no meio 

academico como empresarial, pois o assunto e do interesse de todos, assim convergencias 

e divergencias haverao de ter, o que resultara em opinioes diferentes. 

No meio academico o tema envolve varias areas como: economia, administracao, 

Contabilidade e outras. No caso da Contabilidade o assunto e de suma importancia para sua 

profissao, pois sao os contabilistas os responsaveis pelas informacoes das empresas, sejam 

elas economicas, sociais ou ambientais. 

Para ludfcibus (1997) de forma geral, no ambito dos profissionais e usuarios da 

contabilidade, os objetivos desta quando aplicada a uma entidade particularizada sao 

identificados com a geracao de informacoes, a serem utilizadas por determinados usuarios 

em decisoes que buscam a realizacao de interesses e objetivos proprios. 

Diante desse contexto, observa-se que a profissao do contador sofre mudancas quanto aos 

conteudos, conhecimentos e habilidades necessarias para o desempenho de suas funcoes. 

A informacao gerada adequadamente e evidenciada de forma oportuna e nao enviesada, e 

que gera valor a sociedade, e este deve sempre agir de maneira etica. 

Lisboa (2007, p. 64) diz que: 

A etica profissional, longe de debilitar a posicao social da empresa, 
fortalece-a, no caso do contador que e solicitado a assinar as 
demonstracoes contabeis com omissoes de disclosure, ele nao so deve 
abster-se de assinar referidas demonstracoes, como tambem deve propor 
solucoes alternativas que salvaguardem os interesses da empresa (e seu 
proprio), desde que nao contrarie os principios eticos. 

Portanto, o profissional sofre constantemente pressoes relacionadas a este tipo de agio, 

devendo sempre recusar essas propostas, assim ele estara preservando sua imagem 

perante a sociedade. 

O profissional contabil deve sempre estar atento a nao cometer deslizes no seu exercfcio, 

no caso da Responsabilidade Social e atraves do Balanco Social que e evidenciado a 

situacao da empresa em relacao aos problemas sociais e ambientais, entao este deve 

sempre confer informacoes corretas no qual sao os profissionais contabeis responsaveis por 

estas informac5es. 
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O balance- social segundo Tinoco (2008, p. 34) tern por objetivo: 

Ser equitativo e comunicar informacoes que satisfaca a necessidade de 
quern dela precisa. Essa e a missao da contabilidade, como ciencia de 
reportar informacao contabil, financeira, economica, social, fisica, de 
produtividade e de qualidade. 

Diante disso, torna-se imprescindlvel o papel do profissional na elaboragao deste balango, 

pois e atraves dele que se tern todas as informacoes necessarias para avaliar o 

desempenho social da empresa. 

Segundo Kroetz (2000, p. 45), "e nesse contexto que surge a contabilidade com sua cultura 

e tecnologia, oferecendo, conjuntamente, aos profissionais da area um arsenal capaz de 

gerar, demonstrar e analisar o perfil da responsabilidade social/ecologico das entidades". 

Percebe-se entao, que apesar de nao ter muitos assuntos aprofundados sobre a 

Responsabilidade Social para estudantes de Ciencias Contabeis, e notoria a importancia 

deste para o profissional de contabilidade, no qual deverao sempre estar buscando novos 

conhecimentos sobre o assunto, para que tenham melhor desempenho no campo de 

atuacao da sua profissao. 

2.5 O C o n s u m i d o r frente a Responsabi l idade Soc ia l Corporat iva 

A cada empresa cabe a tarefa de identificar quern sao esses diversos publicos principals e 

secundarios com os quais ela se relaciona e quais os interesses e relacionamentos destes, 

de modo a envolve-los em discussoes que Ihe digam respeito, remetendo a ideia de 

empresa inclusiva que e "aquela que consulta e envolve uma ampla faixa de interessados 

no seu processo decisorio; Ela se certifica que compreende os efeitos de suas decisoes 

sobre as comunidades e meio ambientes". (MCINTOSH 2001, p. 225-226). Assim, dentre os 

varios envolvidos nas organizacoes, estao os consumidores, um dos principals elementos no 

processo de desenvolvimento e evolucao da empresa. 

Os consumidores, como tambem todos oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakholders, estao preocupados com questoes de 

responsabilidade social, ambiental e economica, a exemplo, tern a Nestle, empresa 

vencedora do premio na categoria "Respeito ao Consumidor", fala sobre o assunto e diz que 

a Responsabilidade Social sempre existiu e esta relacionado ao atendimento ao consumidor. 

Nessa empresa, para que todos entendam a importancia que o atendimento ao consumidor 

tern, nao so as mensagens dos clientes sao repassadas aos varios departamentos da 
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organizagao, mas igualmente, profissionais de outras areas fazem estagio entre os 

funcionarios do Nestle Servigo ao Consumidor (TACHIZAWA, 2004). 

Contudo, para Ashley (2002, p. 36) 

A importancia da responsabilidade social dos negocios em relacao aos 
diversos publicos com quern a empresa se relaciona, e, portanto, afeta e por 
eles e afetada, reside no fato de que "o conhecimento das expectativas 
mutuas nessas redes de relacionamento e condigao essencial para a 
sustentacao de uma orientagao estrategica orientada para responsabilidade 
social dos negocios". 

Portanto, uma empresa socialmente responsavel garante assim sua permanencia no 

mercado, pois muitos consumidores deixam de comprar produtos de empresas que nao 

realizam nenhum tipo de projeto ou adota algum tipo de programa social, como tambem 

preferem adquirir produtos de empresas socialmente responsavel. 

Contudo Dias (2009, p. 161) relata que: 

O papel das organizagoes esta mudando, ainda lentamente, mas com rumo 
definido para uma maior responsabilidade social, inserindo-se como mais 
um agente de transformagao e de desenvolvimento nas comunidades; 
participando ativamente dos processos ecologicos que estao em seu 
entorno e procurando obter legitimidade social pelo exemplo, e nao 
unicamente pela sua capacidade de produzir. 

O autor prossegue afirmando que a empresa, alem de seu papel fundamental que e a 

questao economica, esta agregando outros fatores como, agir de maneira etica e 

responsavel, adotando programas sociais, envolvendo tambem neste contexto as questoes 

ambientais. 

Segundo o Instituto Ethos (2007) a responsabilidade social em relacao aos clientes e 

consumidores exige da empresa o investimento permanente no desenvolvimento de 

produtos e servigos confiaveis, que minimizem os riscos de danos a saude dos usuarios e 

das pessoas em geral. A publicidade de produtos e servigos deve garantir seu uso 

adequado. Informagoes detalhadas devem estar incluidas nas embalagens e deve ser 

assegurado suporte para o cliente antes, durante e apos o consume A empresa deve 

alinhar-se aos interesses do cliente e buscar satisfazer suas necessidades. 

Diante disso, nota-se que as empresas deverao ter cuidados adequados para fabricagao de 

produtos e prestagao de servigos, passando primeiro por um processo de analise para 
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verificar quais desses produtos ou servicos nao agridem o meio ambiente, e se este e aceito 

pela maioria da sociedade e sao capazes de suprir suas necessidades. 
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3 A P R E S E N T A C A O E I N T E R P R E T A Q A O DOS DADOS 

Apos a coleta dos dados, atraves do questionario, utilizou-se para analise descritiva o 

softwarezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Statistical Package for Social Science - SPSS versao 8.0 

O presente capitulo tem como objetivo analisar os dados referentes ao questionario aplicado 

no Curso de Ciencias Contabeis da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, 

campus Sousa-PB, aos alunos regulamentes matriculados, e tem o intuito de analisar a 

influencia da Responsabilidade Social no seu comportamento. 

3.1 Perfil d o s a lunos do C u r s o d e C i e n c i a s Contabe is 

A seguir, descrevem-se algumas caracteristicas dos respondentes na pesquisa. Sao elas: 

genera, faixa etaria e renda pessoal. 

De acordo com a Tabela 1 os alunos do Curso de Ciencias Contabeis, com relacao ao 

genera estao distribuidos da seguinte forma 53% feminino e 47% masculino, observa-se, 

portanto, que no curso a maioria dos discentes e constituida por mulheres, havendo uma 

minima diferenca entre ambos os generos. 

Tabela 1 - Alunos por g§nero 

Genera Frequencia % 

Feminino 97 53,0 

Masculino 86 47,0 
Total 183 100,0 

Fonte: pesquisa de campo, 2009. 

Na Tabela 2, percebe-se que a idade dos pesquisados concentra-se ate 24 anos, com 

59,6% e de 25 a 35 anos com 32,8%%. Entao se percebe que a maioria dos estudantes e 

jovem, e o percentual de estudantes de faixa etaria com mais de 36 anos e de 7,7. 

Tabela 2 - Alunos por faixa etaria 

Faixa Etaria Frequencia % 

Ate 24 anos 109 59,6 

De 25 a 35 anos 60 32,8 

Acima de 36 anos 14 7,7 

Total 183 100 

Fonte: pesquisa de campo, 2009. 



36 

De acordo com a Tabela 3, a maioria dos responderttes, recebem em media de 1 a 3 

salarios minimos, e o percentual de estudantes que recebem mais de 3 salaries minimos 

juntamente com os que n i o possuem renda e de apenas 33,7%. 

Portanto, na pesquisa pode-se perceber que o perfil dos alunos do Curso de Ciencias 

Contabeis da U F C G esta definido da seguinte forma: a maioria dos estudantes sao mulheres 

com 53%, com faixa etaria de ate 24 anos, e com salario inferior a 3 salarios minimos. 

Tabela 3- Alunos por renda pessoal 

Renda pessoal Frequencia % 

De 1 a 3 SM 121 66,1 

De 4 a 6 SM 20 10,9 

De 7 a 9 SM 6 3,3 

De 10 ou + SM 2 1,1 

Nenhuma 34 18,6 

Total 183 100 

Fonte: pesquisa de campo, 2009. 

3.2 A C o n c e p c a o de Responsab i l idade S o c i a l 

Nesta secao da analise sao apresentadas, na percepcao do discente, qual o aspecto mais 

importante para a missao da empresa, as praticas mais importantes que identificam uma 

empresa socialmente responsavel, se as praticas de Responsabilidade Social Corporativa -

R S C contribuem para melhorar o bem-estar da sociedade, o que e a responsabilidade 

social empresarial e qual a principal razao para uma empresa adotar praticas de 

responsabilidade social. 

Na Tabela 4, verificou-se a opiniao dos discentes, referente a questao da missao da 

empresa. O maior numero de respondentes (38,3%) acredita que o aspecto mais importante 

para a missao de empresa e oferecer produtos com qualidade e precos competitivos. Outros 

37,7% marcaram que a missao da empresa consiste em ajudar a desenvolver o pais e 

preservar a natureza, e 24,0% acham que a missao e crescer e dar lucros aos acionistas 
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Tabela 04 - Aspecto mais importante para a missao da 
empresa 

Aspecto mais importante para a 
missao da empresa e: 

Crescer e dar lucro aos 
acionistas 
Oferecer produtos com 
qualidade e precos 
competitivos 

Ajudar a desenvolver o pals e 

preservar a natureza 

Total 

Fonte: pesquisa de campo, 
2009. 

Com relacao as praticas mais importantes que demonstram que uma empresa e socialmente 

responsavel, na tabela 5, observou-se que 64,5% dos estudantes identificam uma empresa 

socialmente responsavel pelo fato dela adotar praticas sociais, 29% responderam que 

identificam atraves de praticas ambientais, e 6,5% ficaram entre os que acham que e 

atraves das praticas economicas que identificam uma empresa socialmente responsavel. 

Tabela 5 - A s praticas mais importantes que identificam uma empresa socialmente 
responsavel 

As praticas mais importantes que 

identificam uma empresa socialmente 

responsavel sao: 

Praticas ambientais 

Praticas sociais 

Praticas econdmicas 

Nao respondeu 

Total 

Fonte: pesquisa de campo, 2009. 

Os resultados obtidos ao se perguntar se as praticas de R S C contribuem para melhorar o 

bem estar da sociedade, na opiniao dos respondentes, 98,9% afirmam que as praticas de 

Responsabilidade Social Corporativa contribuem para o bem-estar da sociedade, e a minoria 

de 1,1% dizem o contrario (Tabela 6). 

Frequencia % 

44 24,0 

70 38,3 

69 37,7 

183 100 

Frequencia % 

53 29,0 

118 64,5 

11 6,0 

1 0,5 

183 100 
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Tabela 6 - As praticas de RSC contribuem para methorar o bem-estar da sociedade? 

As praticas de RSC contribuem para 

melhorar o bem-estar da sociedade? Frequencia % 

Sim 181 98,9 

Nao 2 1,1 

Total 183 100 

Fonte: pesquisa de campo, 2009. 

Na Tabela 7, buscou-se saber de quern e a responsabilidade pelo desenvolvimento social do 

pais, e as respostas foram bastante diversificadas, existindo quase um em pate em duas das 

alternativas oferecidas, no qual 47,0% apontam que e responsabilidade do governo o 

desenvolvimento do pais, e 47,5% apontam que esse papel e da sociedade civil, isso 

demonstra que os respondentes n io atribuem somente ao Estado, em todas as suas 

esferas de governo, a responsabilidade pelo desenvolvimento social do pais, mas sinalizam 

que a sociedade civil tambem deve ser participante, ao menos como co-responsavel nesse 

processo. 

Tabela 7 - A responsabilidade pelo desenvolvimento social do pais e 

A responsabilidade pelo 
desenvolvimento social do pals e: Frequencia % 

Do governo 86 47,0 

Das empresas 5 2,7 

Da sociedade civil 87 47,5 

Naorespondeu 5 2,7 

Total 183 100 

Fonte: pesquisa de campo, 2009. 

Outro ponto questionado na pesquisa aos discentes foi a percepgao do que e a 

responsabilidade social empresarial. Portanto, foi constatado que 56,8% dos respondentes 

dizem que a R S E e uma estrategia adotada pelas empresas, e 39,3% afirmam que e uma 

exigencia da sociedade; outros 3,8% acham que e apenas um modismo ou nao 

responderam (Tabela 8). 

Tabela 8- A responsabilidade social empresarial 

A Responsabilidade social empresarial 
6: Frequencia % 

Uma exigencia da sociedade 72 39,3 

Apenas um modismo 2 1,1 

Uma estrategia empresarial 104 56,8 

Naorespondeu 5 2,7 

Total 183 100 

Fonte: pesquisa de campo, 2009. 
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Com relacao as praticas de responsabilidade social (Tabela 9) foi questionado qual a 

principal razio para uma empresa adota-las, observando-se que 33,9% dos estudantes 

afirmaram que a principal razao para uma empresa adotar as praticas de responsabilidade 

social e a conviccao de seu papel social, em segundo lugar, 31,1% acreditam que as 

companhias se comportam de maneira responsavel para preservar sua imagem e 

reputacao. E tambem 24,0% dos estudantes afirmam que com a pratica de RSC as 

empresas conquistam a lealdade dos consumidores. 

Tabela 9- A principal razao para uma empresa adotar praticas de responsabilidade social 

A principal razao para uma empresa 
adotar praticas de responsabilidade 

social e: Frequencia % 

Imagem e reputacao 57 31,1 

Otimizar os lucros 2 1,1 
Conquistar a lealdade dos 
consumidores 44 24,0 

DeducSo de impostos 8 4,4 

Conviccao do seu papel social 62 33,9 
E uma forma de desenvolver 
compet&ncias em seus funcionarios 9 4,9 

Nio respondeu 1 0,5 

Total 183 100 

Fonte: pesquisa de campo, 2009. 

3.3 A inf luencia da R S C no comportamento c o n s u m i d o r d o s es tudantes 

Oias (2009) afirma que os principals agentes motivadores da qualidade de produtos e 

servicos sao os consumidores e a sociedade, pois sao eles que constantemente estao 

utilizando esses servicos ou produtos, portanto, nada mais 6bvio que eles exercem pressao 

pelo meio social. 

Quando questionados acerca de qual fator e mais relevante no momento da compra, 

conforme Tabela 10, os estudantes responderam que a qualidade dos produtos e servicos 

(48,6%) e o fator mais determinante no momento da compra, 19,7% consideram a conduta 

etica e praticas de responsabilidade social e ambiental das empresas como importante, 

seguido do preco competrtivo (12,6%). O prazo e a forma de pagamento surgem em quarto 

lugar para 12,0% dos estudantes. Verifica-se que a conduta etica e as praticas de 

responsabilidade social e ambiental ainda nao s i o determinantes no momento da compra 

para os estudantes. 
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Tabeia 10- Aspecto mais importante no momento da compra 

Aspecto mais importante no momento 

da compra: Frequencia % 

Preco competitive 23 12,6 

Prazo e forma de pagamento 22 12,0 
Conduta etica e praticas de 
responsabilidade social e ambiental 36 19,7 

Qualidade dos produtos e servicos 89 48,6 

Marca 3 1,6 
Atendimento no momento da aquisicao 
e pos-venda 9 4,9 

Nio respondeu 1 0,5 

Total 183 100 

Fonte: pesquisa de campo, 2009. 

Outro aspecto analisado na pesquisa diz respeito a motrvacao de compra de produtos pelo 

fato da empresa ser socialmente responsavel. Na Tabela 11, foi questionado se o 

respondente ja adquiriu produto motivado pelo fato de a empresa ser socialmente 

responsavel, (69,9%) afirmaram ja ter adquirido produtos de uma companhia com esse 

posicionamento, 28,4% afirmam nao ter orientado suas compras por essas questoes. Isso 

implica dizer que existe uma incoerencia nas respostas dos estudantes, pois na Tabela 10 

quando questionados acerca de qual fator e mais relevante no momento da compra apenas 

(19,7%) compram levantando em consideracao a conduta etica e praticas de 

responsabilidade social e ambiental das empresas, isso quer dizer que apesar destes 

estudantes adquirirem produtos motivados pelo fato da empresa ser socialmente 

responsavel, na tabela 10, ele contradiz dizendo que o aspecto mais importante no momento 

da compra § a qualidade de produtos e servicos e nao a conduta etica e responsabilidade 

social. 

Tabela 11-Ja adquiriu produto motivado pelo fato de a empresa ser socialmente responsavel 

Ja adquiriu produto motivado pelo fato 
de a empresa ser socialmente 

responsavel 

Sim 

Nio 

Niorespondeu 

Total 

Fonte: pesquisa de campo, 2009. 

Analisando a Tabela 12, verificou-se que 56,3% dos discentes responderam que tomou 

conhecimento das acSes praticadas pelas empresas atraves de publicidades das mesmas, e 

9,8% por indicacdes ou conversas com familiares e amigos. Foi observado na pesquisa, que 

as empresas que sabem da importancia do assunto, procuram sempre uma maneira de 

Frequencia % 

128 69,9 

52 28,4 

3 1,6 

183 100 
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poder divulga-los, atraves dos diferentes tipos de midia, como revistas, internet, jornais, de 

selos de R S e outros 

Tabela 12- Como tomou conhecimento das acoes sociais praticadas por essa empresa 

Como tomou conhecimento das agoes 
sociais praticadas por essa empresa: Frequencia % 

Indicagao ou conversas com famiiiares 
e amigos 18 9,8 

Interesse pessoal 11 6,0 

Publicidade das empresas 103 56,3 
Dtvulgagao por meio de selos de RS 
nos produtos 17 9,3 

Outros 7 3,8 

Nao respondeu 27 14,8 

Total 183 100 

Fonte: pesquisa de campo, 2009. 

Algumas empresas nao se preocupam e nem procuram adotar programas sociais que 

beneficiam tanto a empresa como a sociedade em geral, estas empresas sao chamadas de 

"empresas socialmente irresponsaveis" (Dias, 2009), portanto, foi questionado na pesquisa 

se os estudantes tinham conhecimento destas empresas. Como resultado, (62,3%) afirmam 

que conhecem, e 34,4% afirmaram que n i o tinham conhecimento, e 3,3% preferiram nao 

responder. 

Tabela 13- conhece alguma empresa que pratica acoes irresponsaveis socialmente 

Conhece alguma empresa que pratica 

agoes irresponsaveis socialmente Frequencia % 

Sim 114 62,3 

Nao 63 34,4 

Nao respondeu 6 3,3 

Total 183 100 

Fonte: pesquisa de campo, 2009. 

Depois de questionar o nivel de conhecimento dos respondentes acerca de empresas que 

praticam agoes irresponsaveis, foi levantado, no questionario (Tabela 14), como estes 

respondentes tomaram conhecimentos destas agoes. Portanto, 44,3% tomaram 

conhecimento atraves de jomais, televisoes e outros meios de comunicagao, 23,0% nio 

conhecem esse tipo de agio, 15,8% aftrma ter conhecido atraves de indicagio ou conversas 

com famiiiares e amigos. 
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Tabela 14- Como tomou conhecimento dessas acoes 

Como tomou conhecimento dessas 
agoes: Frequencia % 

Indicacio ou conversas com famiiiares 
e amigos 29 15,8 

lnteresse pessoal 9 4,9 
Jomais, revistas, televisao, internet e 
filmes no cinema 81 44,3 

Outros 15 8,2 

Nao respondeu 7 3,8 

Nao conhece 42 23,0 

Total 183 100 

Fonte: pesquisa de campo, 2009. 

Na Tabela 15, verifica-se que 40,4% dos respondentes ja adquiriram produtos ou servicos de 

empresas que praticam acoes socialmente irresponsaveis, e 24,0% nunca adquiriu este tipo 

de produto, enquanto que 33,3% nao tem conhecimento desses produtos. Percebe-se que 

os estudantes apesar de ter conhecimento sobre o assunto, conforme tabela 13, e 

responderam que ja adquiriram produtos ou servicos de empresas socialmente 

responsaveis, eles afirmar tambem que ja adquiriram produtos e servicos de empresas que 

praticam acdes socialmente irresponsaveis. 

Tabela 15- Ja adquiriu produtos/servicos de empresas que pratica acoes socialmente 
irresponsaveis 

Ja adquiriu produtos/servicos de 
empresas que pratica agoes 

socialmente irresponsaveis Frequencia % 

Sim 74 40,4 

Nao 44 24,0 

Nao tem conhecimento 61 33,3 

Nao respondeu 4 2,2 

Total 183 100 

Fonte: pesquisa de campo, 2009. 

Quanto a preferencia dos estudantes, no momento da compra (Tabela 16), a maioria 56,3% 

indicou que escolheria produtos oriundos de empresas socialmente responsaveis, em que 

as caracteristicas dos produtos forem semelhantes e o preco for o mesmo em relacao aos 

demais. No entanto, (31,1%) afirmaram que sempre dariam preferencias aos produtos 

dessas empresas, e 12,6% s6 dariam preferencia se estes produtos tivessem caracteristicas 

semelhantes e o preco fosse inferior aos demais. E s s e resuftado apresenta contradigoes 

quanto as respostas dadas na Tabela 10. Ou seja, os estudantes atribuem a 

responsabilidade econdmica (qualidade dos produtos) maior importancia para a sua decisao 

no momento da compra, mas, ao mesmo tempo, e a ultima questao que os fazem deixar de 

comprar de uma empresa. 
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Tabela 16- Daria preferencia aos produtos oriundos de empresas socialmente responsaveis 

Daria preferencia aos produtos oriundos 
de empresas socialmente responsaveis: Frequencia % 
Se as caracteristicas dos produtos 
forem semelhantes e o preco for o 
mesmo em relacao aos demais 103 56,3 
Se as caracteristicas funcionais dos 
produtos forem semelhantes e o preco 
for inferior aos demais 23 12,6 
Sempre daria preferencia aos produtos 

dessas empresas 57 31,1 

Total 183 100 

Fonte: pesquisa de campo, 2009. 

No momento da compra de qualquer produto, fatores podem influenctar nesta decisao. 

Assim buscou-se saber quais as praticas que mais influenciam negativamente neste 

momento (Tabela 17). O resurtado foi o seguinte: a maioria dos estudantes (34,4%) indicou 

que as praticas que violam os direitos humanos sao os que mais influenciam negativamente 

na sua decisao de compra, seguidos de praticas fraudulentas (32,2%) com o objetivo de 

auferir beneficios econdmicos. As praticas que agridem o meio ambiente (29,5%) ficou em 

3° lugar e teve a menor influencia. 

Tabela 17-Praticas de uma empresa que mais influenciam negativamente sua opclo de compra 

Praticas de uma empresa que mais 
influenciam negativamente sua opcao 

de compra? Frequencia % 

Praticas que envorvem a violacao dos 
direitos humanos 63 34,4 

Praticas que agridem o meio ambiente 54 29,5 
Praticas fraudulentas com o objetivo de 
auferir beneficios economicos 59 32,2 

Nio respondeu 7 3,8 

Total 183 100 

Fonte: pesquisa de campo, 2009. 
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4 C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

Na pesquisa pode-se perceber que o perfil dos alunos do Curso de Ciencias Contabeis da 

UFCG, tem um percentual de mulheres maior do que homens, e com faixa etaria ate 24 

anos de idade. Em relacao a renda mensal, a maioria recebe um salario inferior a 3 salarios 

minimos. 

Atraves do estudo realizado, constata-se com relacao as praticas mais importantes que 

identificam uma empresa socialmente responsavel, que 64,5% dos estudantes identificam 

uma empresa socialmente responsavel pelo fato dela adotar praticas sociais; 98,9% afirmam 

que as praticas de Responsabilidade Social Corporativa contribuem para o bem-estar da 

sociedade, porem no momento da compra os estudantes consideram como aspecto mais 

importante a qualidade dos produtos e servicos, e tambem afirmam que um aspecto que 

influencia negativamente no momento dessas compras sao as praticas que envolvem a 

violacao dos direitos humanos, entao se percebe que os estudantes apesar de terem o 

conhecimento sobre o assunto, e preferirem em alguns casos comprar produtos de 

empresas socialmente responsaveis, ainda nao tem uma decisao definida no momento da 

compra, entrando assim em contradicoes. Portanto verificou-se que a Responsabilidade 

Social Corporativa em alguns casos pode influenciar os consumidores no momento da 

compra, mas em outros casos os estudantes analisam se a qualidade dos produtos e igual, 

ou melhor, analisam o prego e outros, so assim passam a adquirir produtos de empresas 

socialmente responsaveis. 

Um fator importante nesta pesquisa e em relacao a responsabilidade das companhias que 

adotam as praticas de Responsabilidade Social Corporativa. Os respondentes dizem que 

estas empresas adotam a RSC apenas como estrategia empresarial. Isso indica que ainda 

existe uma grande duvida da sociedade quanto a intengao real das empresas que adotam 

essas praticas. 

Outro ponto relevante da pesquisa indica que o estudante trata de maneira contraditoria as 

tres dimensoes da Responsabilidade Corporativa. Eles entendem que, por ordem de 

importancia, a responsabilidade das companhias e: social, ambiental e economica. Porem, 

as praticas mais importantes para que este estudante deixe de comprar os produtos ou 

servigos de uma empresa, por ordem de importancia, sao: social, economica e, por ultimo, a 

ambiental. Portanto, este estudo mostra contradigoes e ambigiiidades, relacionadas ao 

modo como os estudantes de Ciencias Contabeis da Universidade Federal de Campina 
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Grande compreendem a Responsabilidade Corporativa e como esta influencia o seu 

comportamento. 

Portanto, e sugerido para pesquisas futuras, verificar a estrutura curricular da entidade, e 

observar se esta disponibiliza em seus conteudos questoes relacionadas com a 

responsabilidade social, e investigar o nivel de conhecimento dos docentes a respeito do 

tema. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG 

CENTRO DE CllNCIAS JURfDICAS E SOCIAIS - COS 

CURSO DE CllNCIAS CONTABEIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CarozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aluno, 

Gostariamos que voce respondesse o questionario abaixo da forma mais sincera possivel 

relacao as questdes relacionadas a Responsabilidade Social Corporativa. 

Questionario 
1. PERFIL DOS RESPONDENTES 

1.1 Genera 
( )Feminino 
( )Masculino 

1.2 Idade 
( )Ate 24 anos 
( )De 25 a 35 anos 
( )Acima de 36 anos 

1.3 Renda Pessoal 
( )De 1 a 3 SM 
( )De 4 a 6 SM 
( )De 7 a 9 SM 
( )De 10ou + SM 
( )Nenhuma 

2. A CONCEPCAO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

2.1 O aspecto mais importante para a missao da empresa e: 
( )Crescer e dar lucro aos acionistas 
( )Oferecer produtos com qualidade e precos competitivos 
( )Ajudar a desenvolver o pais e preservar a natureza 

2.2 As praticas mais importantes que identificam uma empresa socialmente responsavel s i o : 
( )Praticas ambientais 
{ )Praticas sociais 
( )Praticas econdmicas 
( )Nao respondeu 

2.3 As praticas de RSC contribuem para melhorar o bem-estar da sociedade 
( )Sim ( )Nio 

2.4 A responsabilidade pelo desenvolvimento social do pais e: 
( )Do governo 
{ )Das empresas 
( )Da sociedade civil 
( )Nao respondeu 

2.5 A responsabilidade social empresarial e: 
( )Uma exigencia da sociedade 
( )Apenas um modismo 
( )Uma estrategia empresarial 
( )N§oresponde 

2.6 A principal razao para uma empresa adotar praticas de responsabilidade social e: 
{ )Imagem e reputacao 
{ )Otimizar os lucros 
( )Conquistar a lealdade dos consumidores 



( )Deducao de impostos 
( )Conviccao do seu papel social 
( )E uma forma de desenvolver competencias em seus funcionarios 
( )Naorespondeu 

3- A INFLUENCIA DA RSC NO COMPORTAMENTO DO ESTUDANTES 

3.1 Aspecto mais importante no momento da compra 
( )Preco competitivo 
( )Prazo e forma de pagamento 
( )Conduta etica e praticas de responsabilidade social e ambiental 
{ )Qualidade dos produtos e servigos 
( )Marca 
( )Atendimento no momento da aquisicao e pos-venda 
( )Nao respondeu 

3.2 Ja adquiriu produto motivado pelo fato de a empresa ser socialmente 
responsavel 
( )Sim 
{ )Nao 
( )Naorespondeu 

3.3 Como tomou conhecimento das agoes sociais praticadas por essa empresa 
( )lndicacao ou conversas com famiiiares e amigos 
( )lnteresse pessoal 
( )Publicidade das empresas 
( )Divulgacao por meio de selos de RS nos produtos 
( )Outros 
( )Nao respondeu 

3.4 Conhece alguma empresa que pratica acoes irresponsaveis socialmente 
( )Sim 
( )Nao 
( )Nao respondeu 

3.5 Como tomou conhecimento dessas agoes 
( )lndicacao ou conversas com famiiiares e amigos 
( )lnteresse pessoal 
( )Jornais, revistas, televisao, internet e filmes no cinema 
( )Outros 
( )Nao respondeu 
{ )Nao conhece 

3.6 Ja adquiriu produtos/servicos de empresas que pratica acoes socialmente irresponsaveis 
( )Sim 
( )Nao 
( )Nao tem conhecimento 
( )Nao respondeu 

3.7 Daria preferencia aos produtos oriundos de empresas socialmente responsaveis 
( )Se as caracteristicas dos produtos forem semelhantes e o preco for o mesmo em relacao aos demais 
( )Se as caracteristicas funcionais dos produtos forem semelhantes e opreco for inferior aos demais 
( )Sempre daria preferencia aos produtos dessas empresas 

3.8 Praticas de uma empresa que mais influenciam negativamente sua opcao de compra? 
( )Praticas que envolvem a violacao dos direitos humanos 
( )Praticas que agridem o meio ambiente 
( )Praticas fraudulentas com o objetivo de auferir beneficios economicos 
( )Nao respondeu 

OBS: Na elaboracao do questionario tomou-se como base a pesquisa realizada por: Edvalda Araujo 
Leal, mestre em Ciencias Contabeis e Atuariais, Cintia Rodrigues de Oliveira Medeiros, mestre em 
Administragao, Jacquelaine Florino Borges, mestre me Adimnistragao, artigo sobre A INFLUENCIA 
DA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA NO COMPORTAMENTO DO ESTUDANTE DE 
CIENCIAS CONTABEIS. 


