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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo consiste em Identificar quais as praticas gerenciais de responsabilidade 

social sao utilizadas pelas empresas industriais da cidade de Sousa-PB. O trabalho 

aborda aspectos teoricos sobre a Responsabilidade Social enfatizando a importancia 

das acoes de cunho social para promover o desenvolvimento da empresa 

demonstrando os beneficios e as vantagens para as organizagoes que aderirem a 

esse processo, bem como evidenciam aspectos que caracterizam uma gestao 

socialmente responsavel. O metodo utilizado foi o dedutivo, com uma abordagem 

qualitativa e quantitativa. Os dados foram coletados a partir de uma amostra de 17 

empresas de um total de 54. As informagoes foram coletados atraves de um formulario 

estruturado com perguntas objetivas junto aos gestores das industrias pesquisadas. 

Percebeu-se que ha um interesse por parte das empresas em adotar procedimentos 

eticos com seu publico interno e externo, 58,8% dos gestores afirmaram que 

estimulam seus funcionarios atraves de beneficos ou bonificagoes pelo desempenho 

atingido na realizagao de suas atividades, 82,4% reconhecem as criticas e sugestoes 

dos mesmos para melhoramento dos processos internos, 94 ,1% utilizam da 

transparencia nas informagoes repassadas para seus funcionarios que todas se 

preocupam em garantir a seguranga no local de trabalho de seus funcionarios e nao 

possuem deficientes em seu quadro funcional. Conclui-se que no atual contexto do 

sertao paraibano estao preocupadas em adotar praticas de responsabilidade social, 

evidenciando que essas organizagoes desenvolvem suas atividades levando em 

consideragao aspectos eticos, sociais e ambientais. 

Palavras chave: Responsabilidade Social. Praticas gerenciais. Setor Industrial. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This study is to identify the management practices of social responsibility are used by 

industrial enterprises of the city of Sousa-PB. The paper focuses on the theoretical 

aspects Social Responsibility emphasizing the importance of the actions of a social 

nature to promote the development of the company demonstrating the benefits and 

advantages for organizations that adhere to this process and highlight aspects that 

characterize a socially responsible management. The deductive method was used, with 

a qualitative and quantitative. Data were collected from a sample of 17 companies from 

a total of 54. Information was collected through a structured form with questions 

targeted at the managers of the industries surveyed. It was noticed that there is an 

interest by companies to adopt ethical procedures with their internal and external 

audiences, 58.8% of managers said they encourage their employees through subsidies 

or beneficial for the performance achieved in carrying out their activities, 82.4 % 

acknowledge the criticisms and suggestions for improvement of their internal 

processes, 94 .1% use of transparency in the information passed to all its employees 

who are concerned to ensure safety at work of its employees and have no disabilities in 

their staff. We conclude that in the current context of backlands paraibano are anxious 

to adopt practices of social responsibility, suggesting that these organizations develop 

their activities taking into account ethical, social and environmental. 

Keywords: Social Responsibility. Management practices. Industrial Sector. 
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1 INTRODUQAO E PROBLEMATICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A introdugao da Responsabilidade Social Empresarial e a forma de gestao que se 

define pela relacao etica e transparente da empresa com todos os publicos com os 

quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compativeis com 

o desenvolvimento sustentavel da sociedade, respeitando a diversidade e promovendo 

a reducao das desigualdades sociais. 

A fungao social que uma empresa desempenha e basicamente a contribuigao que ela 

oferece para o bem estar da sociedade na qual esta inserida, onde nao apenas produz 

bens e servicos, mas atende as necessidades da sociedade. 

Sob esse aspecto, a contabilidade como uma ciencia social vem buscando evoluir 

para adequar seus processos as necessidades dos usuarios internos e externos 

criando mecanismos de identificacao, mensuragao e registros das praticas que 

envolvam a empresa, a sociedade e o meio ambiente no sentido de medir o impacto 

da entidade na sociedade, incentivando uma gestao participativa, envolvente e 

comprometida com o sistema social e organizacional. 

Dessa forma e devido as transformagoes sofridas pela sociedade, surge nas entidades 

economicas a necessidade de desenvolver praticas gerenciais de Responsabilidade 

Social que visem atender aos interesses das diferentes partes envolvidas no negocio 

como os socios, funcionarios, fornecedores, consumidores e meio ambiente, 

incorporando esses procedimentos no planejamento de suas atividades empresarial. 

Para isso se faz necessario que os gestores das empresas estejam participando 

ativamente desse processo de mudancas estruturais que a sociedade exige das 

organizagoes, viabilizando atraves de procedimentos especificos regras basicas de 

boa conduta, valorizando suas agoes e melhorando sua imagem junto ao publico e 

investidores. 

Nessa contextualizagao surge o seguinte questionamento: Quais as praticas 

gerenciais de responsabilidade social sao utilizadas nas industrias da cidade de 

Sousa-PB? 
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1.1 JUSTIFICATIVA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A conscientizacao social, e o crescente nivel de informacao que a sociedade vem 

absorvendo e parte importante nas mudancas no comportamento organizacional, visto 

que, ao longo dos anos as exigencias que estao sendo feitas as empresas sao muito 

maiores e estas devem posicionar-se positivamente para contribuir com o 

desenvolvimento economico sustentavel. 

Diante disto e tambem face a concorrencia, as empresas devem utilizar de estrategias 

gerenciais para manter-se em sintonia com o mercado, buscando alternativas de 

integracao com seus publicos internos e externos, relacionando sua imagem a 

conceitos e valores eticos. Sob esse aspecto surge a importancia da Responsabilidade 

Social recortando como objeto de estudo a sua potencialidade enquanto estrategia 

empreendedora (KARKOTLI, 2007). 

Para isso e necessario um trabalho continuo de acompanhamento e conscientizagao 

para investir no campo social evidenciando assim o papel do profissional contabil na 

area social. 

De acordo com Sa (2002, p.34) 

O contador devera ser o agente capaz de disseminar a 
responsabilidade social na sua organizacao e nas empresas a quern 
presta servico. E ele o detentor de informacoes ricas e privilegiadas, 
capaz de influenciar positivamente nas organizagdes, contribuindo 
para a tomada de decisao. 

Logo, a Contabilidade torna-se pega fundamental na transformagao e evolugao 

empresarial agindo desde o planejamento de agoes e de metas a serem atingidas aos 

resultados obtidos. 

Uma pesquisa realizada em 2004 pelo Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social mostrou que o brasileiro vem valorizando cada vez mais a 

atuagao socialmente responsavel das empresas. Essa pesquisa mostra que a atitude 

empresarial deve contribuir para a melhoria das condigoes de vida da sociedade, indo 

alem do simples cumprimentos das leis. (SERPA, 2005) 

Ashley (2003,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Serpa 2005) diz que dada a contextualizagao das agoes 

relacionadas a essa tematica, pode-se dizer que este cenario vem se modificando, 

uma vez que, da mesma forma que as sociedades transformam-se ao longo do tempo, 

os valores culturais de que os individuos se servem para organizar sua realidade e 



15 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

suas agoes tambem tendem a sofrer modificacoes. Os autores consideram que parece 

estar acontecendo "uma modificagao profunda em nosso pais: o crescente predominio 

de uma cultura da responsabilidade social corporativa". A criagao de institutos, 

premios e reportagens dedicados ao tema mostram que a preocupacao com a etica e 

a responsabilidade social vem ganhando espaco no ambiente empresarial. 

O papel da responsabilidade social pode ser considerado quase tao antigo quanto as 

proprias nogoes de empresa e negocios e tern assumido aspectos diferentes na 

medida em que o papel e a dinamica das empresas na sociedade vem se 

transformando no decorrer das ultimas decadas, simultaneamente com as conquistas 

da humanidade no campo social. (BORGER, 2001) 

Segundo a autora em seus primordios a propria instalagao de uma grande empresa 

numa determinada localidade ja era uma agao que trazia em seu bojo o cumprimento 

de uma responsabilidade social, pois eram gerados empregos, o dinheiro circulava, a 

economia local era dinamizada por meio de numerosos negocios paralelos resultantes 

das atividades dos negocios da empresa e garantiam-se condigoes minimas de 

sobrevivencia a uma parcela significativa da populagao. 

Nesse contexto se torna necessaria a utilizagao de praticas gerenciais efetivas de 

Responsabilidade Social para desenvolver um modelo de gestao estrategica que 

resulte no comprometimento permanente da empresa em adotar um comportamento 

etico e contribuir para o desenvolvimento sustentavel da sociedade. Para facilitar o 

entendimento, essas praticas foram distribuidas conforme nas seguintes dimensoes: 

Valores e Transparencia, Publico Interno, Fornecedor, Consumidor, Comunidade e 

Governo e Sociedade. Cada dimensao se reporta a uma segmento do ambiente 

empresarial e a insergao de agoes voltadas para atender os interesses desses 

segmentos resultam na transformagao da empresa em uma organizagao socialmente 

responsavel. 

Com o crescimento tecnologico e a ampliagao dos recursos de produgao outros 

aspectos passaram a ser questionados: o cuidado com o meio ambiente em que a 

empresa estava inserida, os beneficios trabalhistas que a empresa se dispoe a 

conceder espontaneamente de modo a melhorar a qualidade de vida de seus 

funcionarios, eventuais apoios que a empresa se dispunha a dar a projetos locais de 

modo a contribuir com a educagao, saude etc. (BORGER, 2001) 
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Dessa forma e dada a crescente preocupacao nessa tematica por parte de 

organismos, assoc ia tes de classes, ONGs, governo e a sociedade em geral, emerge 

a necessidade de maiores discussoes sobre esses aspectos, como maneira de 

motivar empresas a assumirem acoes socialmente responsaveis e comprometidas em 

atender seus interesses e da sociedade. 

As atitudes que contribuem para o bem estar e qualidade de vida das pessoas que 

constituem a sociedade sao caracteristicas reconhecidas como sendo o escopo da 

responsabilidade social. (KITAHARA, 2007) 

Portanto, o presente estudo se justifica, pois reporta a contabilidade como um 

instrumento primordial para que a organizacao adote uma gestao participativa e 

comprometida com o sistema social, mostrando acoes e resultados que o publico 

interno e externo a organizagao estejam satisfeitos. Assim, dada a escassez de 

estudos no segmento, entende-se que estudos que possam discutir e investigar essas 

acoes pode contribuir para uma mudanga de postura gerencial e supostamente para a 

busca de resultados mais satisfatorios na atividade organizacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 0BJET IVO 

1.2.1 Objetivo Geral 

Lakatos (2001, apud Lopes, 2006, p. 197) diz que "o objetivo geral esta ligado a uma 

visao global e abrangente do tema. Relaciona-se com o conteudo intrinseco, quer dos 

fenomenos e eventos, quer das ideias estudadas. Vincula-se diretamente a propria 

significacao da tese pelo projeto." 

Nesse sentido o objetivo geral desse trabalho concentra-se em verificar quais as 

praticas gerenciais de Responsabilidade Social sao desenvolvidas pelas industrias da 

cidade de Sousa-PB. 



17 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.2 Objetivos especificos 

Lakatos (2001, apud Lopes, 2006, p. 197) afirma que os objetivos especificos 

"apresentam carater mais concreto. Tern funcao intermediaria e instrumental, 

permitindo, de um lado, atingir o objetivo geral e, de outro, aplicar este a situagoes 

particulares." 

Assim para atingir o objetivo geral proposto tem-se como objetivos especificos: 

• Identificar a existencia de praticas gerenciais de responsabilidade social 

utilizadas nas industrias da cidade de Sousa-PB; 

• Analisar as praticas gerenciais de responsabilidade social desenvolvidas nas 

industrias da cidade de Sousa-PB; 

• Discutir aspectos relevantes relacionados ao uso das praticas utilizadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 METODOLOGIA 

Buscando atingir os objetivos apresentados, esta pesquisa se divide em duas partes. 

A primeira consiste em entender os aspectos inerentes a Responsabilidade Social das 

empresas atraves de estudos existentes, no intuito de aprofundar o conhecimento 

sobre o assunto, expondo concertos e interpretacoes sobre o tema proposto. A 

segunda parte se propoe a analisar e identificar as praticas gerenciais de 

Responsabilidade Social que estao sendo utilizadas e o grau de importancia das 

mesmas, atraves da coleta direta de dados nas industrias da cidade de Sousa-PB. 

1.3.1 Quanto a abordagem do problema e o metodo utilizado 

1.3.1.1 Pesquisa Qualitativa 

A pesquisa trata-se de uma abordagem qualitativa, onde Richardson, (1999) menciona 

que os estudos que empregam essa metodologia podem descrever a complexidade de 

determinado problema, analisar a interpretacao de certas varj^veia, compreender e 

classificar processos dinamicos vividos por grupos sociais.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \_QQQ como o presente 

estudo trata de questoes sociais envolvidas po prooewo ° i e gestao de 

file:///_qqq
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Responsabilidade Social empresarial e requer maior analise e aprofundamento no 

ambito teorico. 

O metodo utilizado foi o dedutivo com uma abordagem qualitativa e quantitativa, 

1.3.1.2 Pesquisa Quantitativa 

Caracteriza-se tambem como uma abordagem quantitativa onde se utiliza de 

instrumentos e tecnicas estatisticas para desenvolver a pesquisa. Contudo, Souza, 

Fialho e Otani (2007, p. 41) "consideram que tudo pode ser quantificavel, o que 

significa traduzir em numeros opinioes e informacoes para classifica-las e analisa-las". 

1.3.1.3 Metodo utilizado. 

O metodo utilizado foi o dedutivo, ja que este parte de uma situagao geral para uma 

particular, uma vez que, existe uma teoria que trata sobre o assunto estudado nesse 

trabalho. 

1.3.2 Quanto aos Meios 

O desenvolvimento desse trabalho se deu por meio de pesquisa bibliografica atraves 

de diversas fontes como livros especificos sobre Responsabilidade Social, periodicos 

relacionados a area e revistas que tratavam do assunto como tambem estudo de 

campo realizados por meio de entrevistas presenciais nas industrias da cidade de 

Sousa-PB. 

Segundo Souza, Fialho e Otani (2007, p. 40) 

A pesquisa bibliografica consiste da obtencao de dados atraves de 
fontes secundarias, utiliza-se como fontes de coleta de dados 
materiais ja publicados, como: livros, peribdicos cientificos, revistas 
jornais, teses, dissertacdes, etc. E a de campo e elaborada em 
campo aberto, junto a natureza ou a sociedade. Melhor sera dizer que 
e feita no terreno, junto do objeto de estudo. E ainda completa que a 
pesquisa e desenvolvida por meio da absorcao direta das atividades 
do grupo estudado e de entrevistas com possiveis informantes para 
levantar suas explicates e interpretacdes do que ocorre no grupo. 
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1.3.3 Quanto aos Fins 

Caracteriza-se como sendo de natureza exploratoria por envolver levantamento 

bibliografico e entrevista com pessoas que tiveram (ou tern) experiencias praticas com 

o problema pesquisado e analise de exemplos que estimulem a compreensao. Possui 

ainda a finalidade basica de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias 

para a formulacao de abordagens posteriores. Dessa forma, este tipo de estudo visa 

proporcionar um maior conhecimento para o pesquisador acerca do assunto, a fim de 

que esse possa formular problemas mais precisos ou char hipoteses que possam ser 

pesquisadas por estudos posteriores (GIL, 1999). 

1.3.4 Quanto a Populagao e Amostra 

A populagao dessa pesquisa e relacionada as industrias em atividade em Sousa-PB. A 

amostra utilizada e do tipo nao probabilistica por acessibilidade e contemplou 17 

empresas, seguindo o cadastro do Servigo Social da industria (SESI) e da Federagao 

das Industrias do Estado da Paraiba (FIEP). A pesquisa foi realizada durante o 

periodo de 01 a 29 de maio de 2009. 

Na Tabela 1 pode-se observar como foi desenvolvida a pesquisa; Os dados foram 

coletados segundo os cadastros acima citados contendo 54 industrias no total e delas 

selecionadas as 17 participantes para a realizagao da pesquisa, sendo divididas por 

ramo de atividade bem como a composigao da Populagao e Amostra. 

TABELA 1 

Produgao e Amostra do estudo 

RAMO 
TOTAL DA 

POPULAQAO 

AMOSTRA 

PESQUISADA 
% 

Sabao e Derivados 07 03 42,8% 

Leite e Derivados 07 04 42,8% 

Texteis 06 03 85,7% 

Grafica 02 01 50% 

Plasticos 04 02 50% 

Oieo Vegetal 02 01 50% 

Alimentos 26 03 11,5% 

Total a Amostra 54 17 

Fonte: Elaboragao prbpria, 2009. 
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1.3.5 Instruments e Coleta de Dados 

Para a coleta dos dados foi utilizado um instrumento de pesquisa em forma de 

questionario com perguntas objetivas com o intuito de conhecer os aspectos 

relacionados ao problema de pesquisa, sendo o mesmo desenvolvido com apoio da 

literatura consultada, especialmente dos indicadores do Instituto Ethos de 

Responsabilidade Social (2008). 

Os dados foram coletados por meio de formularios de pesquisa (anexo) com 26 

questoes, sendo realizado atraves de entrevistas presenciais com os gestores. Ao 

responder ao questionario, os usuarios foram solicitados a indicar o grau de 

importancia para cada uma das assertivas, adotando-se uma escala Likert, sendo: 

1 - nao e importante; 2 - imparcial; 3 - importante; 4 - imparcial; e 5 - muito importante. 

Durante a fase de analise, foram utilizadas as tecnicas da estatistica descritiva a fim 

de serem encontradas praticas gerenciais relacionadas a Responsabilidade Social, de 

acordo com algumas variaveis sugeridas nos Indicadores Ethos de Responsabilidade 

Social (2008) seguindo as seguintes dimensoes: Valores e Transparencia. Publico 

Interno, Meio Ambiente, Fomecedor, Consumidor/Clientes, Comunidade e Governo e 

Sociedade 

Para executar a analise dos dados foi utilizado ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA software Statistical Package Social 

Science - SPSS versao 8.0, e seus resultados foram transpostos para planilhas 

Microsoft Excel ou tabelas Microsoft Word (mecanismo para formatacao das mesmas) 

e posteriormente forma transferidos para o Microsoft Word a fim de serem 

apresentados neste trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEORICO 

2.1 Contabilidade 

2.1.1 Conceitos e aspectos gerais 

A contabilidade e uma ciencia social, que se desenvolveu de forma lenta ate o 

surgimento da moeda e caracteriza-se como instrumento que oferece informagoes 

para tomada de decisao dos usuarios sejam, internos ou externos. 

Marion (2008, p.26) relata que: 

A Contabilidade e um instrumento que fornece o maximo de 
informagOes uteis para a tomada de decisao dentro e fora da 
empresa. Ela e muito antiga e sempre existiu para auxiliar as pessoas 
a tomarem decisoes. Com o passar do tempo, o governo comega a 
utilizar-se dela para arrecadar impostos e torna obrigatbria para a 
maioria das empresas. 

Para atingir sua finalidade de estudar e controlar o patrimonio, fornecendo aos 

interessados os resultados obtidos, utiliza-se de tecnicas contabeis como escrituragao, 

demonstragao contabil, analise de balango e auditoria. 

Conforme Franco (1996, p. 19) comenta que: 

"A Contabilidade tern a fung§o de analisar, demonstrar, auditar e 
avaliar todos os fenomenos que ocorrem no patrimonio das 
entidades, objetivando fornecer informagSes, interpretagoes e orienta 
sobre a composigao e as variagoes desses patrimdnios; para a 
tomada de decisao e de seus administradores." 

Entende-se que a Contabilidade abrange todas as empresas publicas ou privadas, 

com finalidades sociais ou socioeconomicas e seus usuarios sao todos aqueles que 

direta ou indiretamente se interessam pela situagao da empresa como socios, 

fornecedores, governo, entre outros. 

A Contabilidade desempenha, em qualquer organismo economico, o mesmo papel 

que a historia na vida da humanidade. Sem ela nao seria possivel conhecer o passado 

nem o presente da vida economica da entidade, nao sendo tambem possivel fazer 

previsoes para o futuro nem elaborar pianos para orientagao administrativa. 

(FRANCO, 1996). 

Logo a presenga da contabilidade na empresa torna-se importante, pois e ela que 

permite fornecer informagoes de ordem economica e financeira sobre o patrimonio. 
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2.1.2 Papel Social do Profissional contabil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O profissional contabil entra numa nova era mais atualizada, dinamica e exigente, 

cabendo a esse a responsabilidade na maximizacao da utilidade da informagao 

contabil e de todo trabalho de procurar atender todos os diferentes tipos de usuarios 

desta informagao. 

Dessa forma, o contador devera se inserir nas causas sociais atraves das 

organizagoes em que atua, estimulando uma gestao participativa entre os 

empresarios, a comunidade, o governo, entre outros. Assim, um bom contabilista deve 

procurar desenvolver suas habilidades nas varias etapas de sua carreira profissional 

comegando na formagao academica, em sua experiencia pratica, buscando adquirir 

competencia etica e consequentemente compromisso social. 

Segundo Schwez (2001, p.72) "o mundo globalizado exige profissionais 

multifuncionais, eficientes, criativos, com visao de futuro, e senso de oportunidade, 

intuitivos e principalmente empreendedores". 

Logo o profissional contabil deve manter-se sempre atualizado e capaz de assumir 

uma postura frente a um novo mundo prevendo mudangas e dando solugoes rapidas e 

concretas de possiveis problemas. Contudo esse profissional deve usar de suas 

habilidades e de seu poder de conscientizagao para desenvolver nos gestores 

estrategias empresariais que proporcionem o progresso da organizagao e da 

sociedade. 

O profissional contabil tern papel de destaque nas empresas, uma vez que trata dos 

fatos patrimoniais transformando-os em informagoes exercitando sua principal fungao. 

Porem, nao deve ficar limitado ao desempenho da fungao de informante e precisa 

atuar firmemente identificando e corrigindo possiveis problemas que surgem ao longo 

do tempo. 

2.2 Responsabilidade social 

A dinamica do mundo dos negocios traz consigo atualmente diversos elementos que 

tern impactado e gerado modificagoes no contexto em que as empresas se encontram 

inseridas. Algumas dessas mudangas sao amplamente discutidas e conhecidas por 

estudiosos e profissionais da area das ciencias empresariais, como a concorrencia 

entre os mercados, a revolugao tecnologica, a globalizagao e varias outras mudangas 
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que estao em curso, ja outras mudangas avangam de maneira mais silenciosa e nao 

menos impactante. 

No entendimento de Mostardeiro e Ferreira (2005) eventos ou movimentos que 

surgiram ha varias decadas vem gradualmente tomando contornos mais definidos com 

o passar do tempo, como o crescimento de Estados democraticos de direito, o 

aumento da participagao da sociedade em movimentos diversos, o aumento do poder 

e influencia das ONGs e a ampliagao da consciencia socio-ambiental dos 

consumidores. 

Esses eventos tern moldado o contexto ambiental e desencadeado diversas reflexoes 

na sociedade e nas empresas sobre temas como diversidade, direitos humanos, 

equidade, transparencia e responsabilizagao, levando as organizagoes a depararem-

se frequentemente com dilemas eticos que podem afetar a tomada de decisao. 

Verifica-se que estes sao alguns exemplos de processos de mudanga e temas que 

normalmente nao se encontram entre as variaveis presentes nas discussoes de 

planejamento estrategico das organizagoes e que indiscutivelmente tendem a 

modificar a praticas de gerenciamento empresarial das organizagoes. 

(MOSTARDEIRO E FERREIRA, 2005) 

A visao de curto prazo pode estar tornando as empresas miopes para grandes 

mudangas que estao se avizinhando e que podem provocar quebras de paradigma 

que reconfigurem o modelo de negocios tradicional. A pressao por niveis mais 

elevados de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) aparece como elemento 

central de um processo que pode modificar a forma como as empresas atuam e se 

relacionam com seus publicos. O desafio maior das empresas consiste em dar 

respostas a temas que nao foram preparadas para enfrentar. (GRAYSON; HODGES, 

2002zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud MOSTARDEIRO E FERREIRA, 2005). 

Dentro desse entendimento fica evidente que a preocupagao com aspectos 

relacionados a responsabilidade empresarial e fator preponderante dentro do processo 

de decisao e precisa esta sendo discutido cotidianamente pelos gestores como 

maneira de maximizar seus ativos e consequentemente garantir a sobrevivencia do 

empreendimento, uma vez que, a preocupagao unica e exclusivamente com aspectos 

relacionados com a rentabilidade e muito questionada no atual contexto empresarial. 
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Dessa forma, entende-se que ha uma crescente preocupagao por parte das empresas 

em compreender e incorporar a Responsabilidade Social a sua realidade, uma vez 

que, as empresas podem descobrir os beneficios de ser socialmente responsaveis e 

podem ainda utilizar isso como meio de promover suas atividades, aderindo a esse 

movimento, ja que atinge diversos publicos como a Comunidade, os funcionarios, Meio 

Ambiente, Consumidores e Fornecedores. 

Portanto ve-se que a empresa nao e um sistema isolado, pelo contrario, relaciona-se 

com outras entidades, tendo responsabilidades e influencias com todas as partes. 

Ashley (2002, p.6) conceitua Responsabilidade Social como: 

O compromisso que uma organizag§o deve ter para com a 
sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que afetam 
positivamente de modo amplo e a alguma comunidade de modo 
especifico, atingindo pro ativamente e coerentemente no que tange a 
seu papel especifico na sociedade e a sua prestacao de contas com 
ela. 

O termo Responsabilidade Social pode ser estudado de forma individual, ou seja, cada 

palavra em separado, sendo assim. De acordo com Reis e Medeiros (2007, p.9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

Vidigal, 2000, p. 148) "Responsabilidade "e a expressao moral da personalidade 

consciente e livre. O individuo deve assumir os seus atos, reconhecendo-se como 

autor deles, sejam estes positivos ou negativos." 

Ainda sob o prisma filosofico o termo social significa o "que pertence a sociedade ou 

tern em vista as suas estruturas ou condigoes. Nesse sentido, fala-se em 'agao social', 

movimento social' ou 'questao social', etc." (REIS e MEDEIROS, 2007 apud 

ABBAGNANO, 1998, p. 912). 

Nas Ciencias Sociais, o termo Responsabilidade Social e a "responsabilidade daquele 

que e chamado a responder pelos atos face a sociedade ou a opiniao publica" 

(BIROUI apud ASHLEY, 2002, p. 6), assim pode ser considerada como uma situagao 

reativa sobre responder por um ato ja realizado. 

Conforme Fontes (2001 apud Karkotli, 2007) o social nao pode ser visto como um 

mero gasto, mas como um importante investimento. Isso principalmente quando 

estiver vinculado a promogao do desenvolvimento humano social. 

] 
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Para Karkotli (2007, p. 12) 

A responsabilidade social e assunto recente, teorizado e colocado em 
pratica apenas a partir da metade do seculo XX, epoca de evolugao 
social e criagSo de novas organizac6es em razao de falhas cometidas 
pelo governo nesta area, que tern demonstrado nao possuir 
condicoes de resolver todos os problemas sociais. 

Defrontando-se com o aumento das desigualdades sociais, provocado principalmente 

pelo reflexo da globalizacao surgiu a necessidade de buscar novas alternativas para 

garantir o crescimento do mercado e solucionar problemas sociais. 

E crescente a utilizacao de estrategias e processos que melhor traduzam, junto com o 

lucro, a sensibilidade e sintonia das organizagoes para as necessidades de seus 

clientes internos e externos, relativamente a questao de qualidade de produtos ou 

servigos oferecidos; a protegao e uso adequado de recursos do meio ambiente 

natural; as relagoes eticas e justas para com trabalhadores, fornecedores, e governos, 

como indicadores que retratam a responsabilidade da organizagao para com a 

comunidade da qual sofre e exerce influencia. (ASHLEY, 2002). 

Dessa forma a responsabilidade social e entendida em sentido amplo como uma 

estrategia importante a partir da sua implantagao nas atividades empresariais que 

passam a atingir nao somente os individuos ligados diretamente as empresas, mas 

todo o sistema no qual participa, levando em conta a totalidade das relagoes 

economicas sociais seja com as pessoas, outras empresas, governo e sociedade. 

O entendimento de responsabilidade social pode ser identificada atraves de multiplos 

casos segundo o entendimento de Karkotli (2008, p.63): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Filantropia: Tern como base os principios da caridade e da cust6dia e 
amor a humanidade; 

Acao Social: E agSo de curto prazo com objetivo de satisfazer as 
necessidades em prol da sociedade ou de uma comunidade 
especifica; 
Responsabilidade Social Corporativa: £ o com porta men to etico e 
responsavel na busca de qualidade nas relagoes que a organizagao 
estabelece com todos os seuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders, associado direta e 
indiretamente ao negdcio da empresa, incorporado a orientagao 
estrategica da empresa e refletindo em desafios eticos para as 
dimensoes economicas, ambiental, e social; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Marketing Social: Significa entender e atender a sociedade, 
proporcionando a satisfacao e o bem-estar da mesma dentro de um 
com portamento etico e social responsavel, visando as 
transformag6es socias; 
Marketing Ideologico/ Institucional: E utilizado para indicar e 
associar as iniciativas pelas quais uma empresa procura manter, 
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fortalecer e solidificar a imagem da marca e a identidade da marca 
perante ao seu publico alvo. 

Atraves dos casos citados acima podemos distinguir os diferentes tipos de termos 

utilizados para agregar valor ao termo Responsabilidade Social, logo cada um tern um 

significado diferente, mas atuam igualmente em favor da sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Alguns Estudos sobre Responsabilidade Social no Brasil 

Nesse topico sao discutidos alguns estudos que envolveram a tematica relacionada a 

Responsabilidade Social. Trata-se de artigos cientificos publicados em eventos 

nacionais, teses e dissertagoes defendidas por programas reconhecidos pela capes no 

Brasil. 

Mostardeiro e Ferreira (2005) analisaram a insergao de estrategias de 

responsabilidade social a partir das estrategias corporativas, visando identificar as 

praticas de Responsabilidade Social Coorporativa (RSC) realizadas por tres empresas 

do Rio Grande do Sul, analisando os processos de formagao e desencadeamento das 

estrategias de responsabilidade social. Os autores concluiram que as estrategias de 

RSC apresentam um padrao emergente de formagao, condicionadas tanto por fatores 

externos como por visao interna das organizagoes. Aparentemente estas estrategias 

vao evoluindo e passando a fazer parte das estrategias corporativas das empresas. 

Ventura (2005) realizou um estudo que tinha por objetivo analisar a construgao e 

justificagao de agoes no campo das organizagoes bancarias, dentro do movimento 

pela responsabilidade social empresarial. O autor tentou investigar como esta sendo 

eleito, justificado e operacionalizado o conceito no setor. Ele concluiu que nesse 

segmento nas organizagoes bancarias tern despertado o interesse pela 

responsabilidade social de maneira ativa. 

Campanhol e Breda (2005) realizaram algumas reflexoes sobre as responsabilidades 

das empresas, na tentativa de demonstrar ate que ponto as grandes empresas da 

cidade de Franca/SP tern se envolvido em realizar politicas sociais, ate entao de 

responsabilidade unica e exclusiva do Estado. Os autores, por meio de um 

questionario, identificaram agoes sociais desenvolvidas, permitindo diferenciar as 

politicas sociais propriamente ditas das agoes meramente assistencialistas. 
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Nesse estudo puderam concluir que ha um paradoxo existente entre o discurso e a 

pratica. A imagem do empresariado da cidade nao destoa da imagem tradicional 

associada aos empresarios brasileiros, conforme relatado por Diniz e Boschi (1993). 

Para eles as empresas nao estao envolvidas em agoes tipicas dos projetos sociais 

que visam solugoes de curto, medio e longo prazos, pois as agoes mais realizadas 

pelas empresas sao praticas filantropicas ou assistencialistas, isto e, doagoes em 

dinheiro ou de materials, produtos e equipamentos, presentes em 90% das empresas. 

Portanto, sao agoes que minimizam problemas imediatos. Reforgam ainda que o 

grande desafio para o milenio que se inicia, e proporcionar uma mudanga de 

paradigma nas empresas atraves de sua humanizagao, afinal de contas, toda 

organizagao e constituida de seres humanos, cidadaos com atuagoes nas diferentes 

partes interessadas para a construgao de objetivos comuns. 

Borger (2001) investigou a influencia da adocao dos conceitos e ferramentas da 

responsabilidade social na gestao empresarial. Os resultados da pesquisa sugerem 

que o relacionamento entre as variaveis estudadas depende do contexto em que 

atuam as empresas, varias analises sao feitas sobre as relagoes entre as variaveis, 

langando algumas luzes sobre um tema bastante novo e controvertido. 

Silva, Matos e Piccinini (2204) verificaram se as empresas refinadoras de cera de 

carnauba. que utilizam um recurso natural praticamente nao-renovavel, uma vez que 

as tentativas de reflorestamento e mesmo de plantio comercial desta arvore 

redundaram em grandes fracassos, apresentam comportamentos socialmente 

responsaveis e analisar em que nivel de atuagao. No estudo foram pesquisadas as 

pequenas e medias empresas refinadoras de cera de carnauba, filiadas ao sindicato 

patronal no Estado do Ceara, localizadas na grande Fortaleza. Observou-se que neste 

segmento industrial que a responsabilidade social e confundida com a obrigagao social 

e que as 'agoes sociais' quando acontecem sao voltadas para o assistencialismo. 

Kitahara (2007) identificou a existencia de relagoes significativas entre o desempenho 

financeiro das empresas e o seu nivel de investimento em agoes de Responsabilidade 

Social. A pesquisa envolveu a analise de uma amostra de 897 balangos sociais 

publicados pelo I BASE no periodo de 2000 a 2004, por 298 empresas de diversos 

portes, nacionais e multinacionais, que atuavam no Brasil. Os resultados encontrados 

revelam evidencias de que a adogao de praticas de Responsabilidade Social pode 

influenciar no desempenho financeiro das empresas. 
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Fedato (2005) estudou os principals conceitos que definem a Responsabilidade Social 

corporativa e refletiu sobre o papel das empresas na sociedade onde estao inseridas. 

Entre os principals resultados obtidos podem ser destacados os seguintes: empresas 

de porte pequeno e medio porte investem em acoes sociais tanto quanto empresas de 

grande porte, e de capital aberto tendem a tratar a estrategia de atuacao social com 

maior grau de formalizacao e planejamento que as empresas de capital fechado. 

Ja Tisott, Ott e Kroet (2006) abordam em seu estudo dois elementos de relevancia, 

tanto do ponto de vista academico como em termos organizacionais: a 

Responsabilidade Social e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA balanced scorecard. Logo, investigaram em cinco 

organizagoes situadas no Estado do Rio Grande do Sul, que adotaram a metodologia 

do balanced scorecard, se existia uma gestao das agoes sociais e ambientais. 

Os resultaram demonstraram que o balanced scorecard pode se constituir em um 

instrumento para qualificar o processo de discussao, planejamento e incorporagao da 

Responsabilidade Social Corporativa, uma vez que parte das organizagoes ja esta 

gerenciando suas agoes de responsabilidade social a partir dessa metodologia. 

Acrescentam ainda na pesquisa a importancia de manter um processo de qualificagao 

permanente das pessoas (funcionarios e gestores) para o exercicio da 

Responsabilidade Social Corporativa, uma vez que, as organizagoes que buscam a 

melhoria continua em seus processos, tambem necessitam investir continuamente em 

agoes de Responsabilidade Social, como forma de garantir a competitividade 

organizacional e um diferencial estrategico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Aspectos que caracterizam uma empresa Socialmente Responsavel 

Karkotli (2007, p. 31) afirma que: 

A gestao da responsabilidade social tern como objetivo provocar 
reflexao sobre o compromisso de integridade e honestidade na 
conducao dos negocios, com a aderencia as leis e a etica; 
reconhecer que parte do sucesso e respeito obtidos pela organizagao 
e trazida pelo seu desempenho social, e que alem de suas 
responsabilidades especificas para com empregados, clientes, 
fornecedores, acionistas, governo, etc. Existem outras importantes 
responsabilidades que geram valor e reconhecimento por parte de 
todos os atores sociais. 
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E evidente que a Responsabilidade Social pode ser praticada dentro da empresa em 

diversas areas, para varios publicos e de diferentes maneiras. Com cada um dos 

parceiros envolvidos com a empresa pode desenvolver atividades criativas. 

De acordo com o Instituto Ethos (2008) e possivel estabelecer algumas caracteristicas 

que evidenciam uma gestao socialmente responsavel: 

a) Transparencia: divulgando informacoes, decisoes e intencoes de maneira 

clara e acessivel a todos os publicos que se relacionam com a empresa. 

b) Estabelecimento de compromissos publicos: assumindo publicamente os 

compromissos que a empresa tern, seja relacionada ao seu publico interno, ao 

futuro, a manutencao de recursos naturais, a promogSo da diversidade. 

c) Envolvimentos com instituigoes que representam interessem variados: 

procurando contato, dialogo com organizagoes e especialistas que colaborem 

com a empresa para lidar com seus dilemas. 

d) Capacidade de atrair e manter talentos: apresentando-se como uma 

alternativa profissional que possa tambem atender aos interesses de cidadao 

do profissional. 

e) Alto grau de motivagao e comprometimento dos colaboradores: envolvendo 

todos os colaboradores internos e fomecedores com a gestao de RSE, 

demonstrando coerencia em seus compromissos. 

f) Capacidade de lidar com situagoes de conflito: demonstrando disposigao para 

investigagao e dialogo, desenvolvendo processos que previnam situagoes de 

risco, aprofundando contato com redes de organizagoes e formadores de 

opiniao, usando de transparencia nessas relagoes. 

g) Estabelecimento de metas de curto e longo prazo: introduzindo realmente 

aspectos de Responsabilidade Social na gestao da empresa, com todas as 

caracteristicas que outros indicadores tern. 

h) Envolvimento da diregao da empresa: comprovando claramente o 

entendimento estrategico que tern dessas questoes. Em geral, a empresa tern 

um ou mais colaboradores que dedicam seu tempo a questoes de 

Responsabilidade Social. 
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2.5 Praticas Gerenciais de Responsabilidade Social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Responsabilidade Social Empresarial abrange temas que vao desde codigos de 

eticas, praticas de boa governanga corporativa, compromissos publicos assumidos 

pela empresa, gestao e prevencao de riscos, ate mecanismos anticorrupcao, 

diversidade, apoio as mulheres e aos nao-brancos, bem como a extensao desses 

compromissos por toda a cadeia produtiva envolvida na relacao com fornecedores. 

ETHOS (2008). 

Sabe-se que nos ultimos anos, e crescente a quantidade de empresas que informam, 

publicamente, a adocao de praticas socialmente responsaveis, ainda que nao exista 

um consenso academico e empresarial sobre a conceituacao e a abrangencia de 

Responsabilidade Social. Basicamente, tais praticas direcionam-se aos publicos 

interno e externo da organizagao, buscando atender aos interesses e expectativas dos 

diferenteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders. (MILANIFILHO, 2008) 

Diante disto, muitas organizagoes enveredam pelos caminhos das agoes sociais, 

acreditando que estao praticando agoes de responsabilidade social. Nao 

compreendem e muitas vezes ate ignoram que para ter uma gestao socialmente 

orientada e preciso instituir diretrizes para construir relacionamentos eticos e 

transparentes com todos os pubicos; Estabelecer metas compativeis com o 

desenvolvimento sustentavel; Preservar os recursos ambientais e culturais para as 

geragoes futuras; Respeitar a diversidade e Promover agoes concretas e duradouras 

para eliminar ou minimizar as desigualdades sociais. Dezorzi (2008) 

Sabe-se que sao muitos os interessados nas informagoes provenientes das empresas, 

cada publico requer clareza nos dados repassados sobre determinado assunto e para 

isso e necessario desenvolver praticas que visem atender adequadamente aos 

objetivos das partes interessadas. 

Para facilitar a identificagao das empresas socialmente responsaveis, o Intituto Ethos 

desenvolveu uma ferramenta que avalia o estagio em que se encontram as praticas de 

Responsabilidades Sociais das organizagoes: Os Indicadores Ethos de 

Responsabilidade Social, que alem de medir o grau de comprometimento da empresa 

a sociedade, os indicadores tambem fornecem uma ferramenta de analise e um 

modelo de gestao para as empresas, por indicar os caminhos para que elas se tornem 

mais socialmente responsaveis. Esses indicadores estao dispostos no Quadro 1. 
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Quadro 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Indicadores Ethos de Responsabilidade Social. 

TEMAS INDICADORES 

Valores e transparencia Compromissos eticos 
Enraizamento na cultura organizational 
Dialogo comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders 
Relacao com a concorrencia 
Balanco Social 

Publico Interno Relacao com sindicatos 
Gestao participativa 
Participacao nos resultados e bonificagao 
Compromisso com o futuro das criangas 
Valorizagao da diversidade 
Comportamento frente as demissoes 
Compromisso, desenvolvimento profissional, e 
empregabilidade 
Cuidado com saude, seguranga e condigoes de trabalho. 
Preparagao para aposentadoria 

Meio Ambiente Conhecimento sobre o impacto no meio ambiente 
Minimizagao de entradas e saidas de materials na empresa 
Responsabilidade sobre o ciclo de vida dos produtos e 
servigos 
Comprometimento da empresa com a causa ambiental 

Fornecedores Criterios de selegSo de fornecedores 
Trabalho infantil na cadeia produtiva 
Relagoes com os trabalhadores terceirizados 
Apoio ao desenvolvimento de fornecedores 

Consumidores / Clientes Politica de marketing e comunicagao 
Excelencia no atendimento 
Conhecimento de danos potenciais dos produtos e servigos 

Comunidade Gerenciamento do impacto da empresa junto a comunidade 
Relagoes com organizagoes atuantes na comunidade 
Mecanismos de apoio a projetos sociais 
Estrategias de atuag§o na area social 
Mobilizagao dos recursos para o investimento social 
Reconhecimento e apoio ao trabalho voluntario dos 
funcionarios 

Governo e Sociedade Contribuigoes para campanhas politicas 
Praticas anticorrupgao e propina 
Lideranga e influencia social 
Participagao em projetos sociais governamentais 

Fonte: Adaptado de Karkotli a partir de pesquisas junto ao Instituto Ethos, (2005, p. 135) 

O Quadro 1 demonstra a estrutura de conteudo dos Indicadores Ethos de 

Responsabilidade Social Empresarial, que consiste em uma ferramenta para 

planejamento e avaliagao do processo de Responsabilidade Social nas empresas, 

onde muitas organizagoes tern usado esse instrumento para se adequar e medir o 

grau de comprometimento social, visto que, os indicadores apontam algumas praticas 

gerenciais que os gestores devem seguir para tornarem sua empresa uma 

organizagao socialmente responsavel . 
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2.6 Contabilidade Social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A contabilidade se caracteriza como um sistema de informacoes desenvolvidas para 

evidenciar a situacao patrimonial, economica e financeira das entidades, sendo estas 

pessoas fisicas ou juridicas, com ou sem finalidades lucrativas. 

Sendo a Contabilidade Social um ramo da Ciencia Contabil pode dizer segundo Reis e 

Medeiros (2007, p. 61) que: 

A Contabilidade Social, na perspectiva da Ciencia Contabil, apresenta 
informagdes qualitativas e quantitativas sobre as relagSes sociais 
entre as empresas e os ambientes internos e externos com que se 
relacionam, procurando identificar, estudar e evidenciar os efeitos que 
certas variacoes no patrimonio das entidades causam. 

Dessa maneira a Contabilidade Social surge da necessidade da empresa obter 

informagoes pertinentes para tomar decisoes inteligentes com relagao a gestao social, 

medindo o impacto da entidade na sociedade, utilizando mecanismos que possibilitem 

a identificagao das agoes no sentido relacionar competitividade e cooperagao nos 

negocios de forma a proporcionar o desenvolvimento regional e minimizar as 

diferengas reafirmando assim a necessidade da Responsabilidade Social da 

contabilidade enquanto principal instrumento de informagao que dao suporte aos 

processos decisorios nas organizagoes. 

Para Rossetti (1992, p. 47) "o objeto de que trata a Contabilidade Social e a 

mensuracao das diversas categorias de transagoes economicas que se verificam entre 

os diferentes setores e agentes que compoem o quadro das economias nacionais." 

2.6.1 Balanco Social 

Balango Social para a as empresas e um instrumento gerencial que mostra de forma 

transparente a aplicagao de recursos investidos no ambito social facilitando a analise 

das agoes realizadas e dos resultados obtidos. Para a sociedade o Balango Social e 

um demonstrative que informa quais agoes sociais sao desenvolvidas pela empresa 

no qual resultam na melhoria da qualidade de vida da sociedade, evidenciando os 

impactos sociais e ambientais provenientes das atividades empresariais. 

Para a IOB (1999, apud Reis, 2007, p.52) "A Contabilidade Social, atraves do Balango 

Social, e o ramo da contabilidade que trata das relagoes sociais entre as empresas e 

os ambientes interno e externo a elas, relagoes estas evidenciadas e divulgadas no 

Balango Social." 
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A elaboragao do Balango Social se faz necessaria a partir da necessidade de se 

conhecer melhor os aspectos ambientais, humanos e de ordem trabalhistas, pois ao 

contrario do Balango Patrimonial que se reporta apenas a situagao financeira 

verificando as oscilagoes da riqueza patrimonial da entidade o Balango Social aborda 

aspectos relativos a recursos humanos divulgando informagoes de cunho social como: 

Demonstragao do Valor Adicionado (DVA) que visa demonstrar a formagao e 

distribuigao da riqueza; Beneficios e contribuigoes a sociedade em geral; e a sua 

postura em relagao aos recursos naturais. 

Assim para TINOCO (1984 apud Reis, 2007, p.56): 

O Balango Social surgiu com vistas a atender a necessidade de 
informagSo dos usuarios da contabilidade na area social, como um 
instrumento de medida que possibilita constatar como uma empresa 
se encontra no campo social, registrar suas realizagoes e avaliar as 
re|ac6e,s ocorridas entre o resultado economico aia empresa e a 
sogjedacje, P° i s e u r n instrumento de gestao e cje informagao que visa 
apresentar, da forma mais transparence poss!Y9l» informagoes 
econOrnicas, financeiras e sociais do desempenho das entidades. 

A evolug§g qjo Balango Social no Brasil originou-se segundozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA REI§ (?pQ7) da iniciativa 

da Assocja,g^P de Dirigentes Cristaos de Empresas do Brasil (APCf ) que na decada 

de 70 publicou uma Carta de Principios do Dirigente Qristao c(e pmpresas utilizando a 

expressao Responsabilidade Social ligadas a empresas dancjo assim abertura para a 

divulgagao de agoes sociais desenvolvidas pela entidade. 

Para SUCUPIRA (2001zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Reis, 2007, p.63): 

O Balango Social fgvorece a todos os grupos que interagem com a 
empresa. Aos dirigentes, fornece informagoes uteis a tomada de 
decisao no que se fefere a programas sociais, servindo tambem de 
instrumento de gestao. Aos fornecedores e jnvestidores informa como 
a empresa encara suas responsabilidades quanto seus recursos 
humanos, indicador que demonstra como a empresa e administrada. 
Para os consumidores, apresenta uma ideia da mentalidade dos 
dirigentes da empresa, o que pode ser associado a qualidade do 
produto ou servigo que oferece. Ao Estado, ajuda na formulagao das 
politicas publicas. 

Os principais modelos adotados pelas empresas brasileiras para a elaboragao do 

Balango Social (ANEXO) sao disponibilizados pelo Instituto Ethos e pelo Instituto 

Brasileiro de Analises Sociais e Economicas (IBASE). Os dois modelos sao 

estruturados para que as empresas divulguem informagoes pertinentes sobre seus 

relacionamentos com os publicos interno e externo, servindo de base para conclusoes 

economicas, social e ambiental. 
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3 ANALISE DOS RESULTADOS 

Este topico revela os resultados obtidos na pesquisa, atraves das informagoes 

oriundas de um formulario de pesquisa presencial onde que foi preenchido pelos 

gestores das industrias da cidade junto ao entrevistando. Esses questionamentos 

tentam identificar e analisar quais as praticas de Responsabilidade Social sao 

desenvolvidas nas industrias da cidade de Sousa-PB. 

O questionario baseou-se nos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social (2008, 

p.3). "que e uma ferramenta que, alem de possibilitar a homogeneizacao dos conceitos 

de responsabilidade social empresarial, oferecem uma lista de aspectos que devem 

ser avaliados pela empresa, se ela estiver interessada em fazer autodiagnostico de 

suas praticas". 

Portanto as assertivas foram elaboradas levando em consideragao as seguintes 

dimensoes: Valores e transparencia, Publico interno, Meio Ambiente, Fornecedores, 

Consumidores e clientes, Comunidade e Sociedade. Esses aspectos foram avaliados 

e demonstrados atraves de graficos e tabelas possibilitando a analise das agoes 

praticadas pelas organizagoes estudadas e demonstrando o grau de importancia que 

essas agoes representam para as entidades, segundo o entendimento dos gestores 

entrevistados. 

3.1 Quanto ao cargo do entrevistado. 

Inicialmente foi investigado o cargo do entrevistado, tendo em vista que a pesquisa foi 

direcionada para esse publico alvo por acreditar que essas pessoas poderiam apontar 

com maior propriedade o assunto questionado. 

Cargo 

Proprietor*) 

4 1 , 2 % 

GRAFICO 1 - Cargo do Entrevistado 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
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No Grafico 1 demonstra que a maioria dos entrevistados foram os Gerentes e os 

Proprietaries cada um com 41,2%, em seguida dos Diretor Socio com 17,6%. Esses 

entrevistados foram indicados por possuirem um maior conhecimento sobre o tema 

em questao, pois participam ativamente da tomada de decisao da empresas. Durante 

a entrevista e de acordo com a motivacao dos entrevistados foram repassadas 

informacoes sobre Responsabilidade Social na empresa. Verificou-se ainda que existe 

um desconhecimento do termo, entretanto internamente as empresas utilizam praticas 

que configuram-se como entidades socialmente responsaveis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Quanto ao porte da empresa 

Atraves do Grafico 2 pode se observar o porte das empresas em estudo, o criterio 

utilizado para essa classificacao segue o entendimento do Servico Social da Industria 

(SESI) e do Cadastro da industria da Federacao das Industrias do Estado da Paraiba 

(FIEP) onde se observou um grande numero de empresas em atividade na cidade de 

Sousa-PB. 

Porte 

Media empresa 

35.29 

Mcro empresa 

35.29 

GRAFICO 2 - Porte da Empresa 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

O Grafico 2 evidencia em forma de porcentagem os dados do porte das empresas 

industriais entrevistadas, em que cerca de 70,58% sao classificadas como Media e 

Micro empresas e 29,41% sao de Pequena empresa. 
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3.3 Quanto as dimensdes que identificam Praticas de Responsabilidade Social. 

3.3.1 Valores e Transparencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entende-se que a tomada decisao das empresas e decorrente de diversas agoes no 

ambiente empresarial, onde estao inclusos todos os interessados que dependem 

direta ou indiretamente dela. Para isso e necessaria uma conduta etica e transparente 

na divulgagao das informagoes da empresa para com seus publicos, essa conduta 

envolve a preocupagao com a determinagao de valores como: treinamentos, 

transparencia e veracidade das informagoes, questoes eticas, resolugao de conflitos, 

comunicagao, praticas de prego e concorrencia dente outros. 

Assert 1 

Nao 

23,5% 

Sim 

76.5% 

GRAFICO 3 : Treinamento de colaboradores 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Assim o Grafico 3 evidencia se as empresas desenvolvem atividades de treinamento 

para seus colaboradores. Os resultados apresentam que 76,5% realizam treinamento 

ou capacitagao profissional com os seus funcionarios para garantir que as atividades 

sejam desenvolvidas de maneira correta e eficiente. E apenas 23,5% das empresas 

entrevistadas nao possuem essa pratica empresarial. 
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Assert2 

Nao 

5,9% 

Sim 

94.1% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO 4: Transparencia e veracidade das informagoes 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

As empresas foram questionadas se utilizam praticas explicitas quanto ao 

compromisso de transparencia e veracidade das informagoes prestadas. Segundo os 

entrevistados 94 ,1% responderam que usam da transparencia e veracidade dos fatos 

para transmitir informagoes aos seus interessados e apenas 5,9% ainda nao se 

preocuparam com essas informagoes. 

Assert4 

11,8% 

Sim 

88,2% 

GRAFICO 5: QuestSes eticas 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

Em relagao a questoes eticas o Grafico 5 demonstra que 88,2% das empresas possui 

pessoas responsaveis para lidar com questoes desse ambito e na maioria das vezes o 

responsavel e o proprio gestor pois procura estar atento a essas questoes. Enquanto 

11,8% dos entrevistados nao se preocupam com o tema abordado. 
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Assert5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO 6: Denuncias e resolucao de conflitos 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Com relagao ao Grafico 6 foi questionado se a empresa desenvolve procedimentos 

para lidar com denuncias e resolucao de conflitos relacionados as agoes eticas 

empresariais, e constatou que 64,7% das empresas adotam procedimentos internos 

para resolver essas questoes mesmo que de modo informal. Logo 35,3% das 

empresas ainda nao possuem procedimentos especificos para tratar dessas questoes, 

evidencia que pode esta comprometendo a imagem organizacional. 

Assert7 

GRAFICO 7: Comunicagao regular comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
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Neste Grafico 7 foi pesquisado se a empresa mantem comunicagao regular com 

grupos ou partes interessadas que critiquem a natureza de seus processos, produtos e 

servigos. Verificou-se que 94 ,1% dos entrevistados mantem um dialogo continuo com 

os interessados para melhorar seus processos internos e 5,9% nao utiliza essa 

pratica. De acordo com a Norma internacional SA8000 (1997) que se define como um 

documento criado para ser utilizado como parametro de referenda para constituigao 

de sistemas de gestao de Responsabilidade Social diz que a empresa deve 

estabelecer e manter procedimentos para comunicar regularmente a todas as partes 

interessadas dados e outras informagoes relativos ao desempenho frente aos 

requisitos deste documento, incluindo, mas nao limitando-se a, os resultados das 

analises criticas pela alta administragao e das atividades de monitoramento. 

QUADRO 2 

Grau de Importancia - Valores e Transparencia 

DIMENSAO - VALORES E 
TRANSPARENCIA 

GRAU DE IMPORTANCIA 
DIMENSAO - VALORES E 

TRANSPARENCIA 

Nao e 
importante Imparcial Importante Imparcial 

Muito 
importante 

A empresa desenvolve 
atividades de treinamento 
para seus colaboradores. 

11,8% 17,6% 29,4% 41,2% 

A empresa utiliza praticas 
explicitas quanto ao 
compromisso de 
transparencia e veracidade 
das informagSes prestadas a 
todas as partes 
interessadas. 

47,1% 
11,8% 41,2% 

A empresa tern pessoas 
responsaveis por questoes 
empresariais eticas. 

5,9% 35,3% 23,5% 35,3% 

A empresa desenvolve 
procedimentos para lidar 
com denuncias e resolugao 
de conflitos relacionados ao 
desrespeito as agoes eticas 
empresariais 

23,5% 11,8% 17,6% 47,1% 

A empresa mantem 
comunicagao regular com 
grupos ou partes 
interessadas que critiquem a 
natureza de seus processos, 
produtos e servigos. 

11,8% 35,3% 11,8% 41,2% 

A empresa segue praticas 
de prego e concorrencia 
comuns ao mercado, 
cumprindo a legislagao, 
buscando um 
posicionamento legal. 

5,9% 11,8% 82,4% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
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Para uma melhor analise dos dados foi tambem investigado durante a pesquisa o grau 

de importancia das praticas gerenciais adotadas ou nao pelas empresas. No 

entendimento de Horgren, Sundem e Stratton (2004, p. 300) "o sistema de controle 

gerencial e uma integragao logica das tecnicas para reunir e usar as informagoes a fim 

de tomar decisoes de planejamento e controle, motivar o comportamento de 

empregados e avaliar o desempenho." Sabendo disso, os gestores devem utilizar 

diversas praticas para medir seu desempenho e alcangar bons resultados. 

Dessa forma no Quadro 2 pode-se verificar a importancia de cada pratica relacionada 

a dimensao valores e transparencia, dessa forma identificou-se segundo a percepgao 

do gestor que o treinamento para os colaboradores da empresa e um metodo utilizado 

com frequencia e se torna, para a maioria das empresas, muito importante. 

Com relagao a transparencia ficou claro que e muito importante esse procedimento ja 

que 41,2% dos entrevistados se mostraram atentos e compromissados com a 

veracidade das informagoes que sao repassadas para seus interessados. No que se 

refere a questoes eticas 35,3% acham importante esse posicionamento e possuem 

pessoas responsaveis por esses assuntos e 47 ,1% da amostra asseguraram que e 

muito importante desenvolver procedimentos que resolvam possiveis conflitos em 

questoes eticas. 

Analisando o Quadro 2 pode-se ainda identificar que 41,2% das empresas 

entrevistadas afirmam ser muito importante a comunicagao das partes interessadas 

para melhorar os processos internos e construir estrategias de novos rumos para a 

empresa, e 11,8% se mostraram imparcial sobre esse assunto. 

No tocante a praticas de prego e concorrencia, a maioria 82,4% dos entrevistados 

confirmou ser muito importante essa regra e cumprem a legislagao buscando um 

posicionamento legal. 
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3.3.2 Publico Interno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A dimensao publico interno retrata praticas gerenciais relacionadas a valorizagao dos 

funcionarios e um item importante para uma gestao socialmente ativa uma vez que 

parte do pressuposto que funcionarios motivados sao altamente produtivos e capazes 

de elevar o nivel da organizagao no meio empresarial e consequentemente e na 

qualidade de vida dos colaboradores e o retorno sera imprescindivel. 

Assert 11 

Nac 

17,6% 

GRAFICO 8: Informagoes aos funcionarios 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

O Grafico 8 destaca se a empresa esta preocupada em fornecer informagoes que 

afetam as atividades do trabalhador. E foi constatado que a maior parte das empresas 

se preocupam em repassar as informagoes que interessam os funcionarios, dando 

tempo e oportunidade de um dialogo entre as partes (sindicato e colaboradores). Mas 

apenas uma pequena parcela nao disponibilizam dessas informagoes. 



42 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assert l 3 

17,6% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO 9: Gestao participativa 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

O Grafico 9 mostra se nas empresas pesquisadas ha programas para estimular e 

reconhecer sugestoes e criticas dos funcionarios para a melhoria dos processos 

internos. Os resultados apontaram que 82,4% das industrias possuem praticas 

informais de ouvir e avaliar as sugestoes e criticas dos seus colaboradores, uma vez 

que acreditam que esse dialogo e bastante proveitoso para o desempenho da 

empresa, enquanto que apenas 17,6% dos entrevistados assumiram que nao adotam 

essa politica de gerenciamento 

Assertl 6 

GRAFICO 10: Beneficios para funcionarios 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
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O Grafico 10 demonstra que apenas 17,5% dos entrevistados tern parcerias com 

creches ou escolas para funcionarios ou filhos de funcionarios. E 82,4% nao possuem 

nenhum convenio continuo, fazem apenas doagoes quando sao solicitadas 

Assert l 7 

Nao 

47.1% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO 11: Monitoramento do quadro de funcionarios 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

Nota-se que no Grafico 11 verificou-se que as empresas monitoram seus quadros de 

funcionarios buscando equidade na participagao de homens e mulheres, verificou-se 

que 52,9% dos entrevistados responderam que sim, monitoram seus quadros 

funcionais, mas essa divisao igualitaria entre os sexos nao se torna viavel, ja que as 

industrias normalmente desenvolvem trabalho que exige forga fisica e os homens, 

segundo os entrevistados sao os mais indicados para a realizagao dessas tarefas, 

ficando as mulheres na maioria das vezes responsaveis pela area administrativa ou 

por trabalhos "mais leves". Ja 47 ,1% da populagao em estudo nao se preocupam em 

diversificar seus trabalhadores, recrutando seus funcionarios por questoes de 

necessidade empresarial. 
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Assertl 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO 12: Valorizagao das diversidades 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

Com relagao a valorizagao das diversidades foi questionado se a empresa possui 

trabalhadores terceirizados. Os dados do Grafico 12 mostram que 35,3% do universo 

do estudo integram em seu quadro de funcionarios, profissionais terceirizados e que 

oferecem as mesmas condigoes de trabalho dos demais e 64,7% nao possuem 

relagao com trabalhadores terceirizados. 
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41,2% 

GRAFICO 13: Remuneragao e beneficios dos funcionarios 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

No tocante ao Grafico 13 foi investigado se a empresa realiza bonificagoes de seus 

colaboradores a partir dos desempenhos demonstrados nas atividades empresariais. 

Os resultados apontam que 58,8% estimulam os seus funcionarios com bonificagoes 

pelo desempenho atingido (principalmente vendedores e trabalhadores da produgao), 

reconhecendo que essa e uma forma de investimento e pode garantir bons resultados 
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no ambiente empresarial e profissional ja que funcionarios estimulados tendem a 

produzirem cada vez mais e com melhor qualidade. Todavia, 41,2% nao oferecem a 

seus colaboradores nenhum tipo de bonificacao optando por adotar politicas de 

remuneragao igualitaria. 

Assert22 
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GRAFICO 14: Privacidade dos funcionarios 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

No Grafico 17,94,1% observa-se que os gestores afirmaram que possuem politicas de 

respeito com relagao a acessibilidade das informagoes, respeitando a privacidade dos 

funcionarios. E apenas 5,9% afirmam que nao ha restrigao visto que as informagoes 

sao abertas e acessiveis a todos. 

Assert24 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mo 

11,8% 

Sim 

88,2% 

GRAFICO 15: Rotatividade dos colaboradores 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
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Quando foram questionados acerca da rotatividade dos colaboradores pode-se 

averiguar, de acordo com os entrevistados, que com 88,2% das organizacoes 

acompanham e avaliam a rotatividade de seus colaboradores, uma vez que acreditam 

que o desenvolvimento da empresa esta intimamente ligado ao seu relacionamento 

com os colaboradores. E somente 11,8% nao seguem essa pratica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 3 
Grau de importancia - Publico Interno 

DIMENSAO - PUBLICO 
INTERNO 

GRAU DE IMPORTANCIA 
DIMENSAO - PUBLICO 

INTERNO 

Nao e 
importante Imparcial Importante Imparcial 

Muito 
Importante 

A empresa fornece 
informacQes que afetam os 
trabalhadores em tempo habil 
para que estes e o (s) 
sindicato (s) se posicionem. 

11,8% 47,1% 23,5% 17,6% 

Na empresa ha programas 
para estimular e reconhecer 
sugestSes dos funcionarios 
para a melhoria dos 
processos internos. 

5,9% 58,8% 17,6% 17,6% 

A empresa dispde de 
programas contra acidente de 
trabalho. 

17,6% 17,6% 64,7% 

A empresa tern parcerias com 
creches ou escolas para os 
funcionarios ou filhos dos 
funcionarios. 

23,5% 29,4% 23,5% 11,8% 11,8% 

A empresa monitora seus 
quadros de funcionarios 
buscando equidade na 
participagao de homens e 
mulheres. 

29,4% 35,3% 5,9% 29,4% 

A empresa tern em seu 
quadro pessoas com 
deficiencia. 

11,8% 52,9% 11,8% 11,8% 11,8% 

A empresa possui 
trabalhadores terceirizados. 

5,9% 29,4% 29,4% 29,4% 5,9% 

A empresa realiza 
bonificagoes de seus 
colaboradores a partir dos 
desempenhos demonstrados 
nas atividades empresariais. 

- 17,6% 23,5% 29,4% 29,4% 

Possui politica de respeito a 
privacidade de seus 
funcionarios, ficando apenas 
sob a responsabilidade da 
area de recursos humanos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 5,9% 29,4% 11,8% 52,9% 

Acompanhamento da 
rotatividade dos 
colaboradores 

29,4% 17,6% 52,9% 

Fonte: Pesquisa de Campo. 2009. 
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Avaliando o Quadro 3 sobre o grau de importancia que as empresas dao as agoes 

desenvolvidas em favor do publico interno pode-se verificar que 47 ,1% das empresas 

acham importante possuir um canal de comunicagao com seus funcionarios para 

passar as informagoes em tempo habil para que possam se manifestar, como tambem, 

acreditam que se torna importante uma gestao participativa entre gestores e 

funcionarios estimulando e reconhecendo sugestoes e criticas para melhoria dos 

processos internos, cabendo ainda salientar que 5,9% dos entrevistados nao 

acreditam ser importante essa pratica e nao possui politicas de reconhecimento 

integrado das partes que formam a organizagao. 

Ainda em consonancia com o Quadro 3 podemos constatar que a maior parte das 

empresas com 64,7% acreditam que e muito importante investir em programas contra 

acidentes de trabalho, realizar bonificagoes com seus colaboradores devido a bons 

desempenhos demonstrados nas atividades empresariais (29,4%), restringir as 

informagoes referentes a privacidade dos funcionarios apenas a area contabil (52,9%) 

e acompanhar a rotatividade dos seus colaboradores (52,9%). 

Com relagao ao quadro de funcionarios 35,3% afirma ser importante o monitoramento 

do pessoal em atividade na empresa, 29,4% concordam com a afirmacao e integram 

profissionais terceirizados nas industrias, 11,8% nao acham importante ou se 

mostraram imparcial com relagao a inclusao de trabalhadores com deficiencia, e 

apenas 23,5% da amostra acham isso importante e tern parcerias com escolas para 

atender as perspectivas dos funcionarios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.3 Meio ambiente 

A preocupagao da empresa em relagao a agoes ambientais torna-se uma questao 

indispensavel para o seu desempenho no mercado. O modo como a empresa planeja 

e utiliza esses recursos podem trazer vantagens competitivas para a organizagao, pois 

a sociedade se voltou em prol dessa causa que requer comprometimento e 

melhoramento ambiental. 
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GRAFICO 16: Aspectos Ambientais 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

O Grafico 16 permite observar que 94 ,1% das empresas pesquisadas se preocupam 

com os impactos causados por suas atividades no meio ambiente, mas admitem que 

as agoes reparadoras ainda sao insuficientes para amenizar os danos causados 

pelos processos produtivos. Mas, apenas 5,9% ainda nao aderiram ao movimento de 

preservagao ambiental e ainda nao possui um controle efetivo dos danos causados. A 

implementagao de um sistema de gestao ambiental vem sendo um grande aliado 

empresas que buscam esse controle. 

No que concerne a Gestao Ambiental, Kraemer (2002) diz que esse e o sistema que 

inclui a estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, 

praticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, 

analisar criticamente e manter a politica ambiental, e essa configura-se como a forma 

pela qual a organizagao se mobiliza, interna e externamente para a conquista da 

qualidade ambiental desejada, consistindo em um conjunto de medidas que visam ter 

controle sobre o impacto ambiental de uma atividade. 
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GRAFICO 17: Praticas internas de melhoramento ambiental 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

Analisando o Grafico 17 pode se compreender que 88,2% do universo pesquisado 

cumpre parametros e requisitos exigidos por lei e mantem praticas internas de 

melhoramento ambiental afirmando assim o comprometimento da empresa com a 

questao ambiental, e 11,8% das industrias nao inclui em seus planejamentos o real 

compromisso com praticas de gestao ambiental. Com isso mostra-se necessario uma 

maior atengao a esse tipo de pratica, pois conforme Tinoco (2004), a introducao de 

praticas ambientais, pode trazer vantagens competitivas para o ambiente e para a 

organizagao, como: a redugao de custos por meio de eficiencia dos processos, 

redugao de consumos, minimizagao dos tratamentos dos residuos e efluentes e 

diminuigao de premio de seguros, muitas etc. 
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GRAFICO 18: Educagao e conscientizagao ambiental 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

No Grafico 18 pode se observar que 94 ,1% das empresas desenvolvem campanhas 

internas de redugao do consumo de agua, energia, reciclagem de materiais e 

residuos. Desse modo, esses habitos se tomaram um desafio para as empresas, visto 

que alem de preservar o meio ambiente ainda reduzem custos, o que se torna uma 

questao interessante tanto para o lado financeiro da empresa como a imagem da 

mesma em relagao a seus publicos. 

QUADRO 4 
Grau de importancia - Meio Ambiente 

DIMENSAO 
MEIO AMBIENTE 

GRAU DE IMPORTANCIA 

DIMENSAO 
MEIO AMBIENTE 

Nao e 
importante Imparcial Importante Imparcial 

Muito 
Importante 

A empresa cum pre os 
parametros e requisitos 
exigidos por lei e mantem 
praticas internas de 
melhoramento ambiental. 

11,8% 23,5% 11,8% 52,9% 

Ha desenvolvimento 
peri6dico de campanhas 
internas de redugao do 
consumo de agua, 
energia, reciclagem de 
materiais, residuos etc. 

5,9% 11,8% 29,4% 52,9% 

A empresa esta 
preocupada com os 
aspectos ambientais que 
envolvem as atividades do 
empreendimento. 

35,3% 11,8% 52,9% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
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Diante das informacoes contidas no Quadro 4 percebe-se que a maior parte das 

industrias de Sousa-PB acredita ser interessante abordar aspectos ambientais em 

suas atividades. Constata-se que 52,9% das empresas mantem praticas internas de 

melhoramento ambiental desenvolvendo diversas formas de utilizacao de modo 

coerente e racional dos recursos naturais envolvidos diretamente nos processos 

produtivos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.4 Fornecedores 

Acredita-se que as empresas que praticam uma gestao socialmente responsavel 

podem contribuir para um melhoramento na cadeia produtiva, incentivando os 

fornecedores a desenvolverem praticas de responsabilidade social, exigindo das 

mesmas um envolvimento em projetos socioambiental que beneficiem nao so a eles 

mas a todos que fazem parte desse processo de producao. 
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GRAFICO 19: Escolha dos fornecedores 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

Atraves do Grafico 19 pode-se analisar que 35,3% das empresas entrevistadas 

escolhem seus fornecedores nao so pelo preco e qualidade dos produtos, mas 

tambem observam sua postura frente a sociedade e a questoes sociais e ambientais. 

Ja 64,7% nao utilizam esse tipo de pratica. 
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QUADRO 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Grau de importancia - Fornecedor 

DIMENSAO 
FORNECEDOR 

GRAU DE IMPORTANCIA DIMENSAO 
FORNECEDOR Nao e 

importante Imparcial Importante Imparcial 
Muito 

Importante 
Ha preocupagao em 
escolher fornecedores 
nao so pelo prego e 
qualidade mas tambem 
que utilizem politicas 
publicas sociais. 

5,9% 11,8% 52,9% 17,6% 11,8% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

Ao se analisar o Quadro 5 e possivel identificar uma variagao entre o grau de 

importancia das empresas em relagao a escolha dos fornecedores, no qual 52,9% 

concordam que e importante seleciona-los nao so pelo prego e qualidade dos 

produtos, mas tambem executar negociagoes com fornecedores atraves de uma visao 

mais abrangente do campo social. Mas apenas 35,3% dos gestores utilizam essa 

pratica e adotam criterios que incentivam seus fornecedores a adotarem 

procedimentos de comprometimento com a Responsabilidade Social. 

3.3.5 Consumidor e Cliente 

Sabe-se que a politica de marketing desenvolvida por empresas e uma grande atrativo 

para sua marca, visto que, pode criar uma imagem de credibilidade e confianga junto 

ao cliente. O cuidado com o atendimento ao consumidor se torna um item 

indispensavel para melhorar a qualidade de seus produtos e servigos. 
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GRAFICO 20: Valorizagao da marca no mercado 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
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Como mostra o Grafico 20 somente 35,3% das empresas utilizam as agoes de 

Responsabilidade Social desenvolvidas pela entidade como um diferencial para 

agregar valor a sua marca, ja 64,7% ainda nao associam essas praticas a sua 

imagem, pois alguns gestores ainda nao despertaram para essa ideia. 

QUADRO 6 

Grau de importancia - Consumidor e Cliente 

DIMENSAO 
CONSUMIDOR E 

CLIENTE 

GRAU DE IMPORTANCIA 
DIMENSAO 

CONSUMIDOR E 
CLIENTE 

Nao 6 
importante Imparcial Importante Imparcial 

Muito 
Importante 

A empresa proporciona 
acesso facil de servico de 
atendimento ao cliente. 

17,6% 23,5% 58,8% 

A empresa utiliza da 
responsabilidade social 
para agregar valor a sua 
marca. 

17,6% 29,4% 23,5% 11,8% 17,6% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

Avaliando o Quadro 6 e possivel entender que as industrias pesquisadas ainda nao 

aderiram a proposta de associar a sua marca com atividades sociais desencadeadas 

pelo processo produtivo, em que apenas 23,5% acham importante essa ideia de 

agregar valor a marca utilizando a Responsabilidade Social como agente adicional da 

imagem da empresa perante a sociedade. 

Visando a satisfagao do cliente, 58,8% das empresas em estudo proporcionam servigo 

de atendimento facil ao consumidor facilitando a comunicagao entre eles promovendo 

um atendimento receptivo e agindo com rapidez e autonomia nas resolugoes dos 

problemas. 

3.3.6 Comunidade 

O envolvimento da empresa com a comunidade local e um passo importante para o 

desempenho da organizagao nas agoes sociais que pretende desenvolver, uma vez 

que gerando oportunidades de emprego e apoiando projetos sociais da comunidade, 

contribuira para o desenvolvimento local e empresarial. 
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GRAFICO 21: Relagao empresa e comunidade 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

O Grafico 21 apresenta que 58,8% das organizagoes conhecem a realidade das 

comunidades na qual estao inseridas e buscam empregar o maior numero de pessoas 

oriundas do local, no qual reconhecem a importancia desse ato para a sociedade, bem 

como 41,2% nao possui programas para captar mao de obra local, apenas contratam 

de acordo com a necessidade da empresa e as habilidades dos profissionais em 

questao. 

Assertl 2 

GRAFICO 22: Agoes Sociais desenvolvidas pela empresa 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

O Grafico 22 demonstra que 47 ,1% das empresas desenvolvem ou apoiam projetos de 

agao social, ja que acreditam que a comunidade carece de um envolvimento maior da 
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empresa. De acordo com OLIVEIRA (2006), pode-se, ainda, argumentar que, 

idealmente, deve haver uma relacao direta entre o poder economico e sua 

responsabilidade na solugao de problemas sociais da comunidade, uma vez que as 

empresas se desenvolvem com base em elementos retirados da propria sociedade, 

52,9% nao integram em suas atividades agoes que beneficiem diretamente a 

sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 7 

Grau de importancia - Comunidade 

DIMENSAO 
CONSUMIDOR 

E CLIENTE 

GRAU DE IMPORTANCIA 
DIMENSAO 

CONSUMIDOR 
E CLIENTE 

Nao e 
importante Imparcial Importante Imparcial 

Muito 
Importante 

Possui 
programas para 
empregar maior 
numero de 
pessoas da 
comunidade. 

17,6% 41,2% 41,2% 

Desenvolve 
apoia algum 
projeto de agao 
social. 

5,9% 29,4% 11,8% 23,5% 29,4% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

Diante do Quadro 7 pode-se observar o grau de importancia que as empresas dao em 

relagao a comunidade que estao inseridas, 41,2% dos entrevistados acham importante 

para a organizagao procurar empregar o maior numero de pessoas da comunidade. 

promovendo o desenvolvimento sustentavel, bem como que apenas 5,9% nao acham 

importante desenvolver projetos de agoes que beneficiem a comunidade, mas em 

contrapartida 29,4% acredita ser muito importante o apoio a essas agoes visto que 

proporcionam melhores condigoes de vida para a populagao e eleva o desempenho 

social da empresa. 

3.3.7 Governo e sociedade 

As empresas participam ativamente na construgao da cidadania, contribuindo atraves 

de suas agoes para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. 
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GRAFICO 23: Participagao na sociedade 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Atraves o Grafico 23 com relagao a contratagao de estagiarios pode se observar que 

29,4% das empresas dispoem de estagiarios em seus quadros de funcionarios, 

garantindo seus direitos e proporcionando oportunidades de emprego e renda para 

os jovens e 70,6% nao possuem nenhum convenio com instituicoes para recrutar 

estagiarios e atuar no mercado de trabalho. 
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GRAFICO 24: Doacoes 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

Analisando o Grafico 24 verificou que 76,5% das empresas industriais fazem doacoes 

de produtos, servigos ou recursos financeiros para a sociedade, algumas de forma 

mais constante e outras colaboram sempre que sao solicitadas. Apenas 23.5% nao 

acompanham essa pratica. 
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QUADRO 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Grau de importancia - Governo e Sociedade 

DIMENSAO 
GOVERNO E 
SOCIEDADE 

GRAU DE IMPORTANCIA 
DIMENSAO 

GOVERNO E 
SOCIEDADE 

Nao e 
importante Imparcial Importante Imparcial 

Muito 
Importante 

Faz doacoes de 
produtos, servigos ou 
recursos financeiros. 

11,8% 41,2% 23,5% 23,5% 

A empresa dispoe de 
programa de 
contratagao de 
estagiarios. 

29,4% 23,5% 23,5% 23,5% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

A tabela 8 demonstra como a empresa se comporta em relagao as agoes direcionadas 

ao governo e a sociedade, 23,5% das empresas acreditam ser importante contribuir 

com recursos ou produtos e dispor de estagiarios em seu quadro de funcionarios. 
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4 CONSIDERAQOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o estudo realizado sobre as praticas gerenciais de Responsabilidade Social, 

percebe-se claramente que a missao das empresas consiste em promover atraves de 

suas agoes o desenvolvimento economico e social de todos os seus interessados. 

Assim, o objetivo geral da pesquisa incidiu em identificar a existencia e o grau de 

importancia dessas praticas desenvolvidas nas maiores industrias da cidade de 

Sousa-PB. 

Hoje, observa-se que as empresas passaram a tratar com um maior cuidado as 

questoes que envolvem a sociedade, pois sao constantemente motivadas a atuarem 

de forma socialmente responsaveis. Contudo, houve a necessidade de desenvolver 

ferramentas para viabilizar e propagar suas agoes, surgindo assim as praticas 

gerenciais. 

Diante disto, as empresas sentiram a necessidade de se envolver cada vez mais com 

seus publicos no que diz respeito ao relacionamento das organizagoes com seus 

principais interessados como: funcionarios, consumidores, fornecedores, meio 

ambiente, governo e sociedade. Durante pesquisa foram verificada quais as praticas 

gerenciais de Responsabilidade Social sao desenvolvidas em relagao aos seus 

publicos, internos e externos. 

Dessa forma percebeu-se que ha um interesse por parte das empresas em adotar 

procedimentos eticos com seus publicos onde todas acompanham e praticam o prego 

comum de mercado e 58,8% dos gestores afirmaram que estimulam seus funcionarios 

atraves de beneficos ou bonificagoes pelo desempenho atingido na realizagao de suas 

atividades e 82,4% reconhecem as criticas e sugestoes dos mesmos para 

melhoramento dos processos internos, 94 ,1% utilizam da transparencia nas 

informagoes repassadas para seus funcionarios que todas se preocupam em garantir 

a seguranga no local de trabalho de seus funcionarios e nao possuem deficientes em 

seu quadro funcional. 

Diante das informagoes colhidas pode-se observar que mais de 50% dos gestores 

acredita ser muito importante desenvolver atividades que envolvam aspectos 

ambientais e mantem praticas internas de melhoramento ambiental como reciclagem 

de materiais e redugao no consumo de agua e energia. 
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Neste sentido, verificou-se que nas organizacoes em estudo foram encontradas 

diversas praticas desenvolvidas pelas empresas, mas que atribuem essas agoes a 

simples ferramentas de gestao empresarial, visto que nao possuem conhecimento 

suficiente sobre o assunto no que resulta no desconhecimento por parte dos seus 

publicos a cerca das suas agoes no quais 64,7% das empresas nao utilizam a 

Responsabilidade Social para agregar valor a sua marca e nem ao menos 

reconhecem o quanto podem lucrar agregando suas atividades de cunho social ao 

desempenho economico e financeiro da entidade. 

Contudo, observa-se que mais de 20% dos entrevistados acham imprescindivel 

desenvolver ou apoiar projetos de agao social e a maioria 76,5% fazem doagoes de 

recursos financeiros ou produtos para a sociedade. 

Portanto a analise dos resultados deste trabalho abrange de forma clara que as 

industrias da cidade se mostraram abertas e compromissadas com questoes que 

evidenciam uma gestao socialmente responsavel, logo que fazem uso de praticas 

gerenciais de Responsabilidade Social e reconhecem a importancia dessas agoes 

para o desenvolvimento empresarial e local. 
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ANEXO 



C A R T A DE A P R E S E N T A Q A O 

- Sousa, 'PB. 11 de maio de 2009. 

Prezado Gestor, 

Apresento a aluna do Curso de Ciencias Contabeis da Universidade Federal 

de Campina Grande E R I K A MAYANE A R I S T O T E L E S DUTRA. A mesma 

precisa de sua colaboracao para direcionar e conduzir sua pesquisa que tem como 

[nvestigar as p r a t i ca s gerencais de responsabil idade social util izadas pela 

industrials da c idade de Sousa , PB. 

Dirijo-me, mui respeitosamente, a V.Sa.. com intuito de solicitar sua 

colaboracao. que e muito valiosa, tendo em vista que. os dados obtidos de sua 

empresa servirSo e terao a finalidade, de cumprir exigencias para a obtencao do 

titulo de graduacao em Ciencias Contabeis. 

As informacSes prestadas neste questionario serao tratadas de maneira 

confidencial. Portanto. solicito que as respostas sejam as mais exatas possiveis para 

que o objetivo possa ser alcaneado. Informo ainda que as informacSes so serao 

apresentadas de forma agregada e os dados obtidos de cada organizaeao nao serao 

destacados individualmente. Acrescente-se ainda que os resultados serao divulgados 

aa Bilioteca do CC.TS/UFCG, Campus Sousa, PB. 

Atenciosamente, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- -4 {"',, 

J^vjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^L/t '^cxX.cc v 

Jo^se^Ri.b.airiVr Marques ' de Ca.r.valho -

^rof&ssor da UFCG e Orientador 

Matricula SIAPE: 24204835 



PRATICAS GERENCIAIS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL UTILIZADAS EM  EM PRESAS INDUSTRIAIS 

Orientanda: Erika Mayane Aristotelis Dutra 

Orientador: M Sc. Jose Ribamar M arques de Carvalho 

QUESTIONARIO DE ENTREVISTA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Cargo do entrevistado: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Porte da empresa: ( ) Micro empresa ( ) Pequena empresa ( ) Media empresa ( ) Grande 

empresa 

3. Abaixo consta uma serie de assertivas/questionamentos que tentam analisar indicadores de 

responsabilidade social nas empresas industrials da cidade de Sousa, PB. Primeiramente voce e 

questionado se a empresa utiliza ou n§o determina pratica e logo ap6s o grau de importancia (numa 

escala de 1 a 5) de cada assertiva/questionamento, onde: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 - Nao e importante; 2 - Imparcial; 3 - Importante; 4 - Imparcial; e 5 - Muito importante. 

Assertivas/questionamentos Opcao Grau de Importancia 

1 2 3 4 5 

01 A empresa desenvolve atividades de treinamento para seus colaboradores. Sim( ) 

Nao ( ) 
2 3 4 5 

02 A empresa utiliza de praticas explicitas quanto ao compromisso de transparencia 

e veracidade das informacoes prestadas a todas as partes interessadas. 

Sim( ) 

N S o ( ) • 
2 3 

4 
5 

03 Possui programas para empregar maior numero de pessoas da comunidade. Sim( ) 

N3o( ) 
2 3 

4 
5 

04 A empresa tern pessoas responsaveis por questSes empresariais eticas. Sim ( ) 

NSo( ) 
1 

2 3 
4 

5 

05 A empresa desenvolve procedimentos para lidar com denuncias e resolucao 

de conflitos relacionados ao desrespeito as acSes eticas empresariais 

Sim( ) 

N3o ( ) 
1 

2 3 
4 

5 

06 A empresa esta preocupada com os aspectos ambientais que envolvem a 

atividades do empreendimento. 
Sim( ) 

Nao( ) 

1 
2 3 4 5 

07 A empresa mantem comunicac3o regular com grupos ou partes interessadas que 

critiquem a natureza de seus processos, produtos e servicos. 
S im( ) 

Nao( ) 

1 
2 3 4 5 

08 A empresa segue praticas de preco e concorrencia comuns ao mercado, 

cumprindo a legislacao, buscando um posicionamento legal. 

Sim ( ) 

N3o ( ) 
1 

2 3 4 5 

09 A empresa fornece informacoes que afetam os trabalhadores em tempo 

habil para que estes e o (s) sindicato (s) se posicionem. 
Sim( ) 

Nao( ) 

1 
2 3 

4 
5 

10 Desenvolve ou apoia algum projeto de acSo social. S im( ) 

Nao( ) 

1 
2 3 5 

TT 
Na empresa ha programas para estimular e reconhecer sugestSes e criticas dos 

funcionarios para a melhoria dos processos internos. 

Sim( ) 

N3o( ) 
2 3 

4 
5 

12 A empresa dispoe de programas contra acidente de trabalho. Sim( ) 

N3o( ) 
1 

2 3 4 5 

13 A empresa dispoe de programas de contratacao de estagiarios. Sim( ) 

N3o ( ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• 
2 3 

4 
5 

14 A empresa tern parcerias com creches ou escolas para os funcionarios ou 

filhos dos funcionarios. 

Sim( ) 

Nao ( ) 
1 

2 3 
4 

5 

15 A empresa monitora seus quadros de funcionarios buscando equidade na 

participacao de homens e mulheres. 

Sim ( ) 

Nao( ) 
1 

2 3 5 

16 A empresa tern em seu quadro pessoas com deficiencia. Sim( ) 

N3o( ) 
1 

2 3 
4 

5 



17 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA empresa possui trabalhadores terceirizados. Sim( ) 

N8o( ) 
1 

2 3 
4 

5 

18 Faz doacSes de produtos, servicos ou recursos financeiros. Sim( ) 

Nao( ) 
1 

2 3 
4 

5 

19 A empresa realiza bonificacSes de seus colaboradores a partir dos desempenhos 

demonstrados nas atividades empresariais. 

Sim( ) 

Nao( ) 
1 

2 3 
4 

5 

20 Possui politica de respeito a privacidade de seus funcionarios, ficando apenas 

sob a responsabilidade da area de recursos humanos. 

Sim( ) 

Nao( ) 
1 

2 3 
4 

5 

21 A empresa proporciona acesso facil de servico de atendimento ao cliente Sim( ) 

N3o( ) 
1 2 3 

4 
5 

22 A empresa acompanha e avalia a rotatividade dos colaboradores. Sim( ) 

Nao ( ) 
2 3 5 

23 A empresa cumpre os parametros e requisites exigidos por lei e mantem 

praticas internas de melhoramento ambiental. 

Sim( ) 

Nao( ) 
1 

2 3 
4 

5 

24 Ha desenvolvimento periodico de campanhas internas de reducao do 

consumo de agua, energia, reciclagem de materiais, residuos etc. 

Sim( ) 

Nao( ) 
1 

2 3 
4 

5 

25 A preocupacao em escolher fornecedores nao so pelo preco e qualidade 

mas tambem que utilizem politicas publicas sociais. 
Sim( ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mo ( ) 

1 
2 3 

4 
5 

26 A empresa utiliza da responsabilidade social para agregar valor a sua marca. Sim( ) 

Nao( ) ' 2 3 
4 

5 

Desde ja agradecemos pela sua atenc&o, bem como sua valiosa contribuicSo na consecucao do nosso estuat 

A pesquisadora. 



Alimentacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI 8 m ;-r'V;;'-. 

IllillallilS 
Encargos sociais compulsorios 

Previdencia privada 

Saude 

Seguranca e saiide no trabalho 

Educacao 

Cultura 

Capacitacao e desenvolvimento profissicnal 

Creches ou auxilio-creche 

Participacao nos lucros ou resultados 

Outros 

Total - Indicadores socia is inte rnos 

3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Indicadores sociais extern*  
Educacao 

Cultura 

Saude e saneamento 

Esporte 

Cornbate a fome e seguranca alimentar 

Outros 

Total das contribuicoe s parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a socie da de Tributes (excluidos encargos sociais) 

Total - Indicadores socia is e xte rnos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m 
Investimentos relacionados com a producao/operacao da empresa 

Investirnentos em programas e/ou prcjetos externos 

Total dos inve stime ntos e m me io a mbie nte 
Quanto ao estabelecirnento de metas anua is para minimizar , » -
residues, o consume em geral na producao/operacao e aumentar ( } n a o P 0 S S U 1 "? e t a s ( >  c u r n p r e d e 5 , 3 7 5 / a 

( ) .cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100% 

) nao possui metas 

) cumpre de 0 a 50% 

hdicadoresdo^brpbi 

) cumpre de 51 a 75% 

) cumpre de 76 a 100% 

N° de empregados(as) ao final do periodo 

N° de admissoes durante o periodo 

N° de empregados(as) terceirizados(as) 

N° de estagiarios(as) 

N° de empregados(as) acima de 45 anos 

N° de mulheres que trabalham na empresa 

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 

N° de negros(as) que trabalham na empresa 

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 

N° de pessoas com deficiencia ou necessidades especiais 

D:i2ri:-:-.-:-u.-i-i 

Relacao entre a maior e a menor re mune ra ca o na empresa 

NOmero total de acidentes de trabalho 

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela 
empresa foram def:nidos por: 

I direcao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( J direcao 
e gerencias 

] lodos(as) 

empregados(as) 
[ ] direcao ] direcao 

gerencias 

( 1 lodos(as) 

emp'egados(as) 

Os padroes dc seguranca e salubridade no ambiente 

de trabalho foram definidos por-

[ ] direcao 

e gerencias 

[ ] todos(as) 

empregados(as 

] lodos'a 

Cipa 
[ ] dirocao 

o gerencias 

] lodo3(as) ( 1 todos(as) 

mpregados(as + Cipa 

Quanto a liberdade sindical, ao direito de negociacao coletiva 
e a representagao interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa: 

[ )nao so 

envolve 

| ]segue as 

normas da OIT 

inceniiva e 
segue a OIT 

I J nao se 
envolvera 

] seguira as ( 1 incenlivara 

ormas da OIT e seguira a OIT 

A previdencia privada contempla: direcao [ ] direcao e 

gerencias 

lodos(as) 

empregados(as) 
dirocao ] dirocao e 

erencias 

[  ]  lodos(as) 
empregadosf. 

A participacao nos lucros ou resultados contempla: ( .] direcao [ 1 direcao e 

gerencias 

lodos(as) 

empregados(as) 
I | direcao 1 direcao i 

gerencias 

I | lodos(as) 
empregadosf, 

Na selecao dos fornecedores, os mesmos padroes eticos e de 

responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa: 

( ) nao sao 
considerados 

[ 1 sao 

sugeridos 
] sao exigidos ( 1 nao serao 

considerados 

] serao 

sugeridos 
I I sarao 

exigidos 

Quanto a participacao de empregados(as) em programas de 
trabalho voluntario, a empresa: 

( ] nao se 

.envolve 

] organiza 

e inceniiva 
[ ] nao se 

envolvera 
( ] organizara 

e incentivara 

Numero total de reclamacoes e criticas de consumidores(as): na empresa no Procon na Juslica na Justica 

% de reclamacoes e criticas solucionadas: na empresa 
% 

na Justica npresa 

% 

no Procon na Juslica 

% % 

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2008: Eih 2007: 

Distribuicao do Valor Adicionado (DVA) 

m 

Apoio: 



InstpupES para o preenchimenta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Realiza9ao EstezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Balan9o Social (BS) deve apresentar os projetos e as acpes sociais 

e ambientais efet ivament e realizados'pela empresa 

Sugestao:'esie BS deve ser o resultado de amplo processo part icipat ' ivo 

que erivclva a cqmunidade interna e externa "  

Publicacao Es'.e BS• cevc sec apresentadb como complemcnto em out ros t ipos de demonstracoes 

f inanceirase socioarribientais; -publicadb isoladamente em jornais e revistas: amplamenle 

divulgado entre funcionarios(as), client es.fornecedores e a sociedade. Pode ser 

acompanhadode. out ros itens e de informacoes qualitat ivas (texlos e folos) que a empresa 

julgu'e necessarios 

Selo " Balango Social lba.se/Bet inho"  A empresa que realizar e publicar o seu balango social, ut ilizando este modelo mi'nimo 

sugerido pelc ibase, pcde receber .o,direit o
:

de'ut iljzar 0 Selo Balanco Social Ibase/Bet inho 

nos seus dccumentos, relatorios, papelaria',. pr.odutos, embalagens, site etc. Mais 

informacoes • enorrnasVwvv'.v.balancosociar.org.br 

RESTRICOES: o Selo Balanco^Sqcia! Ibase /Bet inho N A O s c r i fornecido 
as cniprcsas d e c i g a r r o , a n n a s de fogo/municocs e bebidas alcoolicas. 
0 Iba.se nao concede, si ispendc e/ou re t i ra o Selo Balanco Social Ibase/Bctiulio 
conforinc criterjos estabeleci .dosno site. 'mvvv.bal'ancosocial.org.br 

Receita liquida Receita bruta excluida dos impostos, cont ribuicoes, devolucoes, abatimentos 

e descon'tos comerciais 

Resultado operacional Este se enco.ntra entre o Lucre Bruto e o LAIR (Lucro Antes do Imposto 

de Renda), ou seja, antes das receit 'as e despesas nao operacionais 

Folha de pagamento bruta Somatqrio de remuneragao (salarios, grpt if icagoes.comissoes e abonos), 13° salario, ferias 

,'e encargos sociais compulsorios (INSS, FGTS e cont ribuicao-social). 

Aliment agao /jQastos;cbm  rest3urante,.-va!e-r.efei9ao',. lanches.Jcestas .bdsicas e outros relacionados a 

• aiimentagao de enipregadbs(as); \ .;",.'  : ,;J . 
Previdencia privada Pianos.3speciais ideaposent adoria,;unda9oes previdenciarias, complemen'r.cces de bone-

• fi'cio's a aposentados(as): e seus dependentes 

Saude Piano de saude, assistencia medica,.programas de'medicina preyentiva, programas de qualida-

de de vida'e-outrbs gastos com saude, inclusive de aposentados(as) . 

Educacao Gastos 'cpm.ensirio regular, em .todps ps nivai's, reernbolso de educacao, balsas, assinatu-
fr.as'.de revistas, gaslos'combibliot eca (excluido-pessoal) .e, out ros gastos com educacao 

Cult ura \ :Gas'tos com'eventos'e rrianifestaboes:arii'scicas ecult urais (musica, teat ro, cinema, 

ilif pr 'at"iin'
;

p n u t r - t s iri»<^ "'' ' ' ' "'" ' Miiiiraiur.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L quiras ariesj . ... _ . . • „  

Capacit agao e desenvolviment o prof issional Recursos inve'stidos em t.-einarr.sntoc,- curses, es'agios (exclufdo os salaries) e gastos 

• i.voitadbs especificamente: paraxapacitagao.relacionada com a. ati'vidade desenvolvida por 

;
:

ernpregados(as),./r • -..<;.,•  . 

Creches ou auxf l io -creche Creche no local bu auxilio-creche a empregados(as) •  '  

Part icipagao nos lucros ou result ados 

Outros berieficios 

;ipag6es
:

que nao caracterizem complemento de salarios 

Seguros (parcela paga pela empresa)', .emprest imos.(so o custo), gastos com atividades 

'..recreatiyas,. t ransported, moradia e out ros benef icio'soferecidos-a empregados(as) podem 

Total das cont r ibuigoes para a sociedade 

Tributos (excluidos encargos sociais) 

Investimentos relacionados com a 

pioducao/operagao da empresa 

Spmatorio des invest imentos na cpmunidade que .aparecem discriminados 

Os itens na tabela'aparecem como indica9a0.de setores importantes onde a empresa deve 

invest:.'  (como habitacao, creche, lazer-e diversaq,.por.exemplo). Porem podem aparecer aqui 

.somente cs invest imentos focais que a empresa realiza regularmente 

impost os, cont ribuicoes e. taxas'federals, estadUais e'•  municipals 

Invest imentos, mpnitor'amento.da qualidade dos resjduos/elluentes, despoluicao, gastos com 

a'in.trbdu9aa.cle. metodos nao-poluentes, auditorias ambientais, programas de.educacao 

ambiental para cs'as) funcionarios(as) e out ros gastos com o objet ivo deincrementar e bus-

'.car.p melhoramehto contfnup.da qualidade.ambiental na produ9ao/opera9ao da empresa 

Investimentos em programas/projetos externos 
Despoluicao, ;conserva9agde recursos ambientais, canipanhas ecologicas e educacao 

socioambiehtalpara apom.unidad.e. externa e para a sociedade em geral -•  

Metas anuais 

i.U:jU:.,^^ .-' -,.3;=^; 

N° de negros(as) que trabalham na empresa 

Relagao ent re a maior e a menor remuneragao 

: Resultado medio pe'reentual 'alcanpadp. pela' empresa no cumprimento de metas ambientais 

v.estabeleci.das pela pr6pria.corpora9.ao,. por brganizacoes da sociedade civil e/ou por 

'  2mo"b Global Report ing Init iat ive (GRI) 

.Co.nsiderar como.t rabalhadbres(as) negros(as) o spmatorio de individuos 

classif icados/autodeclarados como de pele preta e parda (cohforme a RAIS) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

wkwsam . 
• '.Resultado absoluto da divisio 'da'maior remuheragao pela menor 

Numero total de acidentes de trabalho Todos'os a'cidentes de t rabalho regist rados durante 0 ano 

Normas * ^n^r^e.-'a'J;Conven96es.87i^98, 135 e 15'4 da Organizagaplnternacional do Trabalho 
..(OIT) e 6s itens.da norma,Social Accountabilit y 8000 (SA 8000) 

Valor adicionado ;.osocia!^org;br'' 

• Outras inforniagoes' important 'es quanto ao exerci'cio da responsabilidade social, edca 

http://lba.se/Betinho
http://Iba.se
http://indica9a0.de
http://'in.trbdu9aa.cle
http://pr6pria.corpora9.ao

