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RESUMO 

Avalia-se nas ultimas decadas, a oeorrencia de mudancas gradativas na sociedade, 

que influenciaram o processo de globalizacio gerando inovadoras formas de 

percepcao da sociedade como um todo, Como decorrencia, as organizacoes 

comecaram a perceber um novo recurso de produeao a ser gerenciado, o capital 

intelectual. A partir do contexto apresentado, esta pesquisa, consiste em um estudo 

sobre o impacto do capital intelectual no desempenho organizacional, devido as 

acoes de educacao e capaeitacao dos profissionais das empresas Vale, Gerdau e 

Petrobras, conforme seus Balancos Sociais. Este trabalho, tambem aborda aspectos 

teoricos do Capital Intelectual, enfatizando a importancia de uma sociedade, voltada 

para o conhecimento, competencias e habilidades, tendo no capital humano, um 

recurso vivo e inteligente, apto a impulsionar os demais fatores de produeao. 

Podendo este recurso intangivel, prover o desenvolvimento e a capacidade de 

multiplicacao do processo produtivo, proporcionando beneficios e vantagem 

competitiva para as organizacoes. Alem de evidenciar, os tipos de mensuracao e os 

componentes do Capital Intelectual, complementando assim, o arcabougo teorico. 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa e exploratoria, com o objetivo de avaliar o 

impacto economico no Capital Intelectual na performance das empresas escolhidas 

para objeto do estudo. Contudo, atraves do resultado da pesquisa, constatou-se 

que, o Capital Intelectual merece atencao especial, pelo fato de poder agregar valor 

de mercado, e dessa forma, favorecer, um desenvolvimento satisfatdrio das 

empresas no ambrto economico. 

Palavras-chave: Capital Intelectual. Educacao e Capaeitacao. Desempenho 

Organizacional. 



AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO C S X DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A < " * T 

Assess on the last decade, occurrence of gradual changes in society which 

influenced in process of the globalization, creating innovative ways of perception of 

society as a whole. The result is the perception of a new appeal of production it must 

be managed, the intellectual stock. Thus, this scientific work is focused in a study 

about impact of intellectual stock on the organizational performance, because actions 

of education and training of professionals of enterprises Vale, Gerdau e Petrobras, in 

according his social stock. Also, this search talk about theories concerns intellectual 

stock, in putting in evidence the importance of a society turned for the knowledge, 

competences and abilities, having in humane stock, a alive appeal and intelligent, 

with the possibility of boost the other production factor. This intangible appeal is able 

to support the development and capacity of increase of productive process, in 

affording benefits and competitive advantage for companies. Moreover to attest the 

types of measurement and the parts of the intellectual stock, thus forming the theory 

base. The study is a quantitative and explorative research, is focused in to analyze 

economic impact in intellectual stock in performances of chosen enterprises. But, 

throughout result of search is confirmed which intellectual stock deserve attention 

especial, because has the power of add value of market, and so, to favor, a 

satisfactory development of enterprises in the economic field. 

Keyword: Intellectual Stock. Education and Capacity. Organizational Performance. 
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CAPiTULO 1 

1 APRESENTACAO 

A globalizacao vem exigir das empresas e das pessoas que estao inseridas nelas, 

mudancas em seus comportamentos e atitudes, para que possa acompanhar o progresso 

tecnico-cientifico e poderem alavancar a competitividade no mundo dos negocios. Na atual 

era do conhecimento, pode ser vital para as empresas, desenvolver e capacitar os 

trabalhadores para serem agentes de mudancas. 

A gestao do conhecimento podera agir como o alicerce de sustentacao da organizacao no 

mundo dos negocios, e tambem ser usada como ferramenta para a formacao do seu capital 

intelectual, desenvolvendo principalmente o capital humano. Tal conhecimento devera ser 

gerido e captado pelos funcionarios, visto que, sua capacidade intelectual podera ter um 

importante papel para o sucesso da organizacao. Corroborando com tal entendimento, 

Drucker (1998, p. 161), enfatiza quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "na sociedade do conhecimento, o verdadeiro 

investimento se da cada vez menos em maquinas e ferramentas e mais no conhecimento do 

trabalhador". Sem estes conhecimentos, as maquinas sao improdutivas, por mais 

avancadas e sofisticadas que sejam. 

As informacoes e os conhecimentos humanos, juntos, para Crawford (1994), substituem 

capitals fisicos e financeiras da empresa, e consequentemente, tomam-se as novas fontes 

de riqueza ou ainda das maiores vantagens competitivas. E ainda, ressalta Klein (1998) que 

e o capital intelectual das empresas, isto e, seu conhecimento, experiencia, especializacao e 

diversos ativos intangiveis, ao inves de seu capital tangivei fisico e fmanceiro, que cada vez 

mais determina suas posicdes competitivas. Com tais pensamentos, percebe-se, que as 

organizacoes, so poderio ser bem sucedidas se possuirem melhores informacoes e 

desenvolverem de forma continua o seu capital intelectual. 

Segundo Santiago e Santiago Junior (2007), acredrtam-se tambem, que uma vez que muitas 

organizacoes consideram seus funcionarios como seus ativos mais importantes sao 

necessarios desenvolver processos que permitam valoriza-los, nao somente quanto aos 

investimentos a serem feitos, mas principalmente em relacao aos beneficios que podem ser 

proporcionados por eles. 
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O recurso humano, ou seja, as pessoas, segundo Silva (2008), sao partes do capital 

intelectual que e mais cobicada pelas organizacoes, pois o desafio destas e atrair e reter 

criadores de conhecimento. A estrategia empresarial necessitara estar fortemente apoiada 

por programas de educacao continuada focada no desenvolvimento e capacitacao do seu 

capital humano. 

Logo, diante de tudo o que foi exposto, podera ser avaliado a importancia do capital 

intelectual nas organizacoes, e perceber que o ativo intangivel toma-se o ponto chave para 

a juncao de valores dentro da mesma, e como diz Fetz-enz (2001), as entidades ao 

buscarem a excelencia da qualidade tecnica e humana de seu quadro de pessoai gerarao 

valor agregado. 

Focado neste pensamento, deve-se destacar, como podem ser importantes os 

investimentos em capacitacao dos profissionais, para que se possa obter, um desempenho 

economico positivo na busca do engrandecimento do Capital Intelectual, no ambito 

organizacional. 

1.1 DELIMITACAO DO TEMA E O PROBLEMA FORMULADO 

A contabilidade nasceu com a civilizacao e jamais deixara de existir em decorrincia dela; 

talvez por isso, quase sempre, seus progressos coincidiram com aqueles que caracterizam 

os da evolucao do homem. (SA, 1999, p. 16) 

Tal pensamento pode ser verificado, com o afloramento de uma nova vertente da Ciencia 

Contabil, que diante dos avancos e das mudancas ocorridas no mundo atual e de maneira 

tao rapida, instiga a sociedade e as empresas a se preocuparem mais com questoes ligadas 

ao social. Logo, surge a Contabilidade Social, onde Sa (1999) ainda refere-se, que seu uso 

e para representar as circulacdes entre celula social e sociedade com objetivo de 

demonstrar sua funcao social. 

A valorizacao humana, atraves da capacitacao de profissionais, pode ser uma forma de 

socializacao da empresa, que pode ser usada ainda, como uma forte aliada na sua gestao 

estrategica, que de forma clara podera vir evidenciada no Balanco Social. Segundo Souza, 

(1997), esta demonstracao apresenta de forma sintetica, os investimentos sociais realizados 

pelas empresas. Dentre as diversas informacoes desta peca, destacam-se os investimentos 
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realizados nos funcionarios, onde contem informacoes relativas das agoes desenvolvidas 

pela organizacao em prol da promocao humana e social. 

O desenvolvimento da materia intelectual, que conforme Stewart (1998, p. XIII),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "e composto 

pelo conhecimento, informagao, experiencia...", apresenta-se como uma preocupacao visivel 

das organizacoes, uma vez, que podem tomar-se elementos essenciais para um 

desempenho satisfatorio. 

Em detrimento disto, o capital intelectual, podera ser elevado como um fator relevante em 

uma celula social, para que esta possa suprir e ate mesmo superar as exigencias do 

mercado, que hoje esta focada no valor do conhecimento humano, na informacao e na 

inteligencia plena dos participantes e poder com isso, desenvolver diferencial no ambito 

organizacional. 

Contudo, o tema em evidencia, coloca um problema a ser questionado: Qual o impacto 

economico no Capital Intelectual, gerado pelas acoes de capacitacao dos 

profissionais, apresentados no Balanco Social das organizacoes cadastradas na 

Bovespa? 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Esse periodo de gradativas mudancas nao so no Brasil, mas tambem na economia mundial, 

vivenciado mais intensamente nessas ultimas decadas, vem sendo apontado por varios 

estudiosos como um periodo de transicao de uma Sociedade Industrial para a Sociedade do 

Conhecimento. (ANTUNES 2000, p. 18) 

No ambiente atual, pode-se constatar o "conhecimento" como principal ativo das 

organizacoes, impulsionando o capital intelectual, que conforme Stewart (1998) proporciona 

vantagem competitiva. E como forma de se destacar dentre as outras, e imprescindivel que 

as empresas possam reconhecer, identificar e mensurar a importancia do homem e do uso 

de novas ideias dentro da celula social, que segundo Martinez (1998), podera ser revertido 

em resultado positivo, ou seja, lucros futuros. 

Reporta-se Wriston (1995 apud Antunes 2007, p.51), que em epoca atras, "o conhecimento 

era utilizado pelos ricos e poderosos como uma vantagem pessoal, agora e combinada com 

habilidades gerenciais para produzir riqueza". 
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Em face, para que as empresas possam acompanhar as mudancas da nova era do 

conhecimento, devem preocupar-se com uma administracao eftciente dos recursos 

intelectuais, onde Antunes (2007, p. 19), corrobora afirmando, que "azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aplicagao do recurso 

do conhecimento nas organizagoes gera beneflcios intangiveis". 

Contudo, pode-se notar que os ativos intangiveis, ganham espacos importantes na 

economia mundiai, podendo de tal forma, revelar a importancia de estudar o capital 

intelectual, ja que este pode ser vital para a continuidade da empresa e no processo de 

agregacao de valor da mesma. 

O aparecimento desse novo conceito "Capital Intelectual", conduz a necessidade de 

aplicagao de novas estrategias, de nova filosofia de administragao e de novas formas de 

avaliacao do valor da empresa, que contemple o recurso do conhecimento. (ANTUNES 

2007, p. 18). 

Dessa forma, analisa-se que possa existir um elo entre o sucesso da empresa, acoes 

desenvolvidas na qualificacao de profissionais e os resultados alcancados, atraves da 

introducao dos novos conhecimentos. Entretanto, justifica-se o envolvimento de empresas 

que atuam no mercado acionario para o foco da pesquisa. 

Logo, nota-se que o capital intelectual e seus constituintes podem impactar o desempenho 

economico no ambito de valorizacao de mercado e da lucratividade. E diante das acoes 

realizados na valorizacao e capacitacao da materia intelectual, as empresas buscam o 

retorno economico desses investimentos, a fim de otimizar os valores obtidos e de garantir 

um desempenho economico satisfatorio, e assim poderem estar mais preparadas para lidar 

com os crescentes desafios de um mercado competitivo e globalizado. Portanto, passa-se a 

identificar que a habilidade de uma empresa em gerir o Capital Intelectual e de extrema 

importancia para a performance organizacional. 

1.3 0BJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

S Identificar o impacto economico no Capital Intelectual gerado pelas acoes de 

capacitagao dos profissionais apresentadas no Balango Social das organizagoes 

cadastradas na Bovespa. 
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1.3.2 Objetivos Especificos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s Identificar os investimentos realizados nos Recursos Humanos para desenvolver o 

Capital Intelectual dos trabalhadores evidenciados no Balanco Social; 

/ Determinar o Capital Intelectual das empresas objeto deste trabalho; 

•/ Identificar as acoes de desenvolvimento do Capital Intelectual praticadas por estas 

empresas. 



CAPiTULO 2 

2 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Os metodos e procedimentos assumem o dever imprescindivel de trilharem pianos e 

estruturas para uma pesquisa, que segundo Gil, 2002zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud Souza, Fialho e Otani, 2007, p. 

35), pode ser definido, "como um procedimento rational e sistemico que tern como objetivo 

procurar respostas aos problemas propostos". 

Entretanto, no intuito de obter exito na questao pre-estabelecida, no qual concerne, ao 

impacto economico do capital intelectual, que e dado pelas acoes de capacitacao 

profissional, a pesquisa utilizou-se de tais procedimentos metodologicos, no sentido de 

validar e proporcionar a busca do conhecimento cientifico. 

2.1 QUANTO A NATUREZA DA PESQUISA 

Verrfica-se que o trabalho tern uma abordagem quantitativa, pois conforme Beuren et al 

(2006, p. 92), este tipo de pesquisa, caracteriza-se "pe/o emprego de instruments 

estatisticos, tanto na coleta de dados quanto no tratamento dos dados". 

Logo, esta abordagem foi escolhida pelo trabalho, por evidenciar segundo Sousa, Fialho e 

Otani (2007) a busca da precisao e exatidao dos resultados da pesquisa. 

No entanto, esta pesquisa sera evidenciada, atraves de caracteristicas numericas que serao 

retiradas do balanco social, para que se possa fazer um estudo atraves de graficos, quadras 

e tabelas, dos impactos ocorridos no capital intelectual no ambito economico em funcao de 

acoes que sao desenvolvidas pelas empresas em qualificagao das pessoas que estio 

inseridas nas empresas escolhidas a fazer parte da pesquisa. 
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2.2 CLASSIFICACAO DA PESQUISA: 

2.2.1 Classificacao quanto aos fins: 

A pesquisa foi delineada em um estudo exploratorio, porque visa dar uma nocao mais clara 

sobre o capital intelectual, que diante da nova "Era do Conhecimento" vem esclarecer que o 

capital humano provido de habilidades, conhecimentos e esperteza e fator chave para que 

as organizagdes possam obter um desempenho satisfatorio. 

Desta forma, percebe-se que esta abordagem escolhida pelo trabalho, alem de buscar a 

familiaridade com o fenomeno estudado "Capital Intelectual", ou a obtengao de uma nova 

compreensao deste, pode favorecer o levantamento de questoes novas e importantes 

acerca do mesmo. 

Em consonancia, Gil (2002zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Beuren et al 2006, p. 80) afirma que, "a pesquisa 

exploratdria e desenvolvida no sentido de proporcionar uma visao geral acerca de 

determinado Mo". 

2.2.2 Classificacao quanto aos meios: 

A fim de buscar informagoes e conhecimentos acerca do tema, o estudo utilizou-se de 

pesquisa bibliografica, que conforme Gil (1999 apud Beuren et al 2006, p. 87), "e 

desenvolvido mediante material ja elaborado, principalmente livros e artigos cientificos". 

Contudo, as informagoes e os conhecimentos do objeto desta pesquisa, foram enriquecidos 

pela reuniao de fragmentos importantes e atuais coletados em toda uma bibliografia, que ja, 

se tomou publica em relagao ao tema proposto "Capital Intelectual", podendo ser encontrada 

em livros, revistas na area de contabilidade, artigos cientificos e "sites" da internet. 

E tambem, se utilizou de um estudo de multicaso que segundo Trivinos (1987 apud Beuren 

et al 2006, p. 85), "diferem de um estudo comparativo de casos, pelo fato de propiciarem ao 

pesquisador a possibilidade de estudar dois ou mais sujeitos, organizagoes etc, sem a 

necessidade de perseguir objetivos de natureza comparativa". 
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Contudo, este estudo de mutticaso, podera ser realizado a partir de dados colhidos dos 

balangos sociais de tres empresas, as quais foram escoihidas para se avaliar o capital 

intelectual e seus desempenhos economicos a partir de agoes que possam oferecer aos 

seus empregados um bom desempenho profissional. 

Portanto, com relacao aos meios utilizados, o estudo utilizou de pesquisa bibliografica 

enfatizando a procura de um arcabougo de materials sobre o objeto da pesquisa atraves de 

um estudo de multicaso, evitando assim, o excesso de teorizagao sobre o assunto, no qual 

enfoca, o capital humano como unico e capaz de desenvolver economicamente a empresa, 

sem poder observar o que realmente na pratica ocorre em relacao ao que a empresa faz a 

favor desse componente do capital intelectual. 

2.3 UNIVERSO 

O universo da pesquisa esta focado nas empresas que tern papeis negociaveis na 

Bovespa. O motivo da escolha pode ser identificado e explicado, por ser uma instituigao 

dotada de uma base tecnologica comparavel a dos mercados mais desenvolvidos no mundo 

e no Brasil, por sua vez, a Bolsa de Valores, e hoje um centro de excelencia em infra-

estrutura do mercado financeiro e de capitals, tornando-se referenda mundial. (BOVESPA, 

2008} 

2.4 AMOSTRA 

Segundo Vieira (2006), a amostra e todo subconjunto de elementos retirados de uma 

populagao, para obter informagoes sobre essa populacao. E aqui e preciso atengao: como 

populacao e o conjunto de elementos sobre os quais se desejam informacoes. 

Desta forma, a amostragem que validaria esta pesquisa, foi feita de forma aleatoria, no qual 

concerne a selecao de empresas atuantes no mercado de agdes. 

No intuito de se obter os resultados que o estudo busca alcangar, a amostra da pesquisa, foi 

feita pela escolha de tres empresas, por motivos de possuirem caracteristicas semelhantes, 
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nao no que corresponde ao mesmo ramo de negocio, mas por desenvolverem praticas de 

gestao de recursos humanos com objetivos de capacitar e treinar seus profissionais, e por 

elaborarem o Balanco Social. 

2.5 QUADRO DAS VARIAVEIS 

O Capital Intelectual esta atrelado, ao conhecimento que e detido pelas pessoas e que pode 

ser um dos principals fatores, para que as empresas possam gerar riqueza e valor. 

Contudo, o novo papel que pode ser exercido pelo conhecimento e pela capacitacao das 

pessoas inseridas nas organizacoes, e de poderem desenvolver atividades organizacionais 

com maior competencia. Neste sentido, o trabalho procurou enfocar o Capital Humano, 

como sendo o principal recurso para o crescimento e sucesso organizacional, dentro de um 

ambiente altamente competitive 

Desta forma, o Balanco Social vem a ser uma ferramenta de divulgagao das agoes 

desenvolvidas pelas empresas, favorecendo e enriquecendo seus trabalhadores no 

desenvolvimento de suas tarefas. Em consonancia, Tinoco (2001), afirma que o Balango 

Social, estabelece e explicita as reiagoes existentes entre o pessoal e a entidade para a 

qual trabalham. 

Portanto, o enfoque dado pela pesquisa ao Balango Social, esta voltado na evidencia dos 

indicadores sociais internos, dos quais centraliza atengao, nas agoes educacionais e de 

capacitacao dos funcionarios das organizacoes objetos do estudo. 

QUADR01 
Variaveis de Investigacao; 

Fatores Definicao Variaveis 

Capital Intelectual 

E a posse do conhecimento, experiencia 
aplicada, tecnologia organizacional, 
relacionamento com cliente e habilidades 
profissionais que proporcionem a empresa 
uma vantagem competitiva no mercado. 

Capital Humano; 
Capital do Cliente; 
Capital Estrutural; 

Balango Social 

E um instrumento gerencial de identificacao 
de problemas e oportunidades e, 
consequentemente de apoio a administracSo, 
representando a evidencia dos investimentos 
e das influencias das organizacoes na 
promogao tanto social como humana. 

Indicadores Externos; 
Indicadores Internos; 

Indicadores Ambientais 

Fonte: Edvinsson e Malone (1998); Reis (2007); 



CAPiTULO 3 

3 R E F E R E N T I A L TEORICO 

3.1 CONTABILIDADE: UM B R E V E RELATO 

A contabilidade existe desde o inicio da civilizacao, que conforme ludicibus e Marion, (1999 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

apud Beuren et al 2006, p. 23), "surgiu para atender a necessidade de avaliar a riqueza do 

homem, bem como acrescimos e decrescimos dessa riqueza em uma epoca em que ainda 

nao existiam numeros, escrita ou moeda". 

Entretanto, o homem primitivo ja utilizava sua inteligencia e suas habilidades, para poder 

controlar e medir o seu patrimonio e de sua familia, que era representado pelos rebanhos e 

por outros aspectos quantitativos. Contudo, esta epoca, segundo ludicibus e Marion (2002, 

p. 32), "pode ser chamada de fase empirica da Contabilidade, em que se utilizava de 

desenhos, figuras, imagens para identificar o patrimonio existente". 

A partir de figuras e simbolos feitos na argila, pode considerar que a Contabilidade da seus 

primeiros passos em relacao aos registros, que embora rudimentares, sua forma poderia 

assemelhar-se ao que hqje se faz. 

Desta forma, nota-se que os registros e relatorios surgiram, pela necessidade que o homem 

tinha de evidenciar e controlar sua riqueza, que diante de sua esperteza, pudesse 

desenvolver tecnicas inovadoras para poder assim avaliar melhor o seu patrimonio. 

Logo, diante de tantas diversificagoes, e evolucao dos registros, Beuren (1993 apud Beuren 

et al 2006, p. 23), relata a relevancia do Papiro de Zenon, "que consiste em uma coletanea 

de mais de mil documentos, com a descrigao de um sistema contabil dividido por 

departamentos em nivel de despesas, receitas e controle de estoques". 

No periodo conhecido como medieval ou "Era da Tecnica", nota-se que a contabilidade pode 

ser amplamente influenciada e auferida com os avancos das ciencias e de grandes criacoes, 

como o moinho de vento, aperfeicoamento da bussola, que abriram novos horizontes aos 

navegadores. (MANUAL DE CONTABILIDADE EMPRESARIAL, 2008). 
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Mas, para Hendriksen e Van Breda (1999) o maior progresso, foi a invengao de uma vela 

triangular, ou vela latina, que facilitou por suas caracteristicas tecnieas, a era dos 

descobrimentos, muito importante para floresce-lo da escrituracao. 

Segundo BeurenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2006), esse periodo teve dois momentos importantes. O primeiro 

conforme Hendriksen e Van Breda (1999), esta relacionada a publicacao da obra "Liber 

Abaccf escrita por Leonardo Fibonacci de Pisa, que desempenhou importante papel na 

popularizacao do sistema numerico arabico na Europa. E o segundo, pode ser constatado, 

na Italia no ano de 1.300 com o surgimento do metodo das partidas dobradas. 

Assim, a fase da Contabilidade do mundo medieval pode representar a 
passagem de uma forma de registros contabeis rudimentar, ate entao 
praticadas, para um novo processo, apoiado fundamentalmente pelo 
sistema numerico arabico, e, posteriormente pelo metodo das partidas 
dobradas. (BEUREN et a/2006, p. 24). 

Nota-se entao, que o homem ja se preocupava em desenvolver o seu "conhecimento" em 

busca de inovacoes para os meios contabeis. 

A literatura pode ainda relatar, que a Contabilidade cresce e evolui a medida que ha impulso 

no desenvolvimento economico, e que pode estar atrelada ao crescimento das entidades 

empresariais da epoca. Tal impulso pode ser dado, com a consolidacao das partidas 

dobradas, que segundo Hendriksen e Van Breda (1999) comecaram a surgir, em diversos 

centros de eomercio da Italia. 

Sa (2002, p. 26) argumenta que: 

A partida dobrada se apoia, pois, no principio da equacio, nio ha duvida, 
mas, logicamente, ela representa a explicagao de origem e de efeito do 
fendmeno patrimonial, uma igualdade de valor em causa e efeito de um 
fenomeno ou acontecimento havido com a riqueza patrimonial. 

Todavia, esta epoca, que pode ser vista como Idade Modema ou do Renascimento, em 

torno dos seculos XIV a XVI, percebe-se um cenario de diversas descobertas, que conforme 

ludicibus e Marion (2002), teve como marco mais significative a publicacao do livro "Summa 

de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita" de Frei Luca Paciole. 

Conforme, Hendriksen e Van Breda (1999, p. 39): 
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA summa era principalmente um tratado de matematica, mas incluia uma 
secio sobre o sistema de escrituracao por partidas dobradas, 
denominadas Particulares de Computis et Scriptures. Esta secio foi o 
primeiro material publicado que descrevia o sistema de partidas dobradas, 
e apresentava o raciocinio em que se baseavam os lancamentos 
contabeis. 

Logo, percebe-se que a Contabilidade da epoca podia ser uma resposta as necessidades 

praticas que eram dadas pela criatividade do ser humano, em desenvolver tecnieas para 

resolver os problemas reais e para estabelecer o controle das inumeras riquezas. 

Este momento pode tambem ter influenciado a visao da Contabilidade como um 

pensamento pre-cientifico, e como uma nova fase para adentrar no mundo contemporaneo, 

que pode ter sido culminado pela epoca do Positivismo, pois, segundo Sa (2002), tal 

periodo, de extremo amor a ciencia foi determinants para que a contabilidade se 

transformasse doutrinariamente. No entanto, nota-se que e necessario a indagacao do 

conhecimento para caracterizar o pensamento cientifico. 

Segundo Sa (2002, p. 38): 

A classificacao de um conhecimento, todavia, dentro das exigencias 
modernas da Logica das Ciencias requer a existencia de outros requisitos, 
e a Contabilidade supre e cumpre todos os requisitos convencionais da 
L6gica para identificar-se como uma ciencia. 

Realmente, a visao de transformar algo em ciencia, pode implicar o envolvimento 

sistematico, das relacoes existentes a um objeto que fora determinado sob um enfoque de 

uma metodologia especifica. 

Neste sentido, pode-se avaliar que a contabilidade assume vestes cientificas, que diante de 

um objeto o "patrimonio", sai do rol de escrituracao e evolui para o estado de ciencia, cujo 

impacto a priore, para o seu surgimento, pode ter sido culminado pelo "espirito capitalista", 

de avaliar a evolucao da riqueza patrimonial das entidades daquela epoca e de hoje. 

Por ter sua funcao na vida das empresas, a Contabilidade de maneira alguma pode 

interromper e sim enaltecer as especulacoes teoricas enquanto ciencia, e desde ja, como 

ciencia social. Pois, segundo Sa (2002), a Contabilidade trata do patrimonio das celulas 

sociais e se estas se inserem no todo social, e facil concluir que seja ela uma ciencia social. 
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Essa vertente social da contabilidade pode ser explicada, pela relacao do homem com a 

sociedade e seu patrimonio a servigo dela. 

3.2 A CONTABILIDADE E SEUS CONCEITOS 

A contabilidade, mesmo sendo vista sobre o enfoque de diversos autores, percebe-se que 

seu conceito e praticamente igual em todos os aspectos. 

O conceito de Contabilidade escrito por ludicibus e Marion (2002, p. 42), diz que, "a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

contabilidade e o grande instrumento que auxilia a tomar decisoes, coletando todos os 

dados econdmicos, mensurando-os monetariamente, registrando-os em forma de relatorios 

ou de comunicados". 

Corroborando, Franco (1996, p. 21), aftrma que a contabilidade e: 

A ciencia que estuda os fenomenos oconridos no patrimonio das entidades, 
mediante o registro, a classificacao, a demonstragao expositiva, a analise e 
a interpretacSo desses fatos, com o fim de oferecer informacoes e 
orientagio - necessarias a tomada de decisoes - sobre a composicSo do 
patrimdnio, suas variacSes e o resultado econdmico decorrente da gest§o 
da riqueza patrimonial. 

Contudo, os autores refletem em seus pensamentos que as informagoes contabeis nao sao 

mais utilizadas somente pelas organizagoes, pois estas sentem a necessidade de evidenciar 

suas atividades para a sociedade em geral. Desta forma, amplia-se assim, uma gama de 

usuarios da contabilidade. 

Em consonancia, ludicibus e Marion (1999, p. 53), ainda acrescentam que "a contabilidade 

fornece informagoes estruturadas de natureza econdmica, fisica de produtividade e social 

aos usuarios internos e externos a entidade". 

Nas civilizagoes remotas, conforme Sa (2002), a contabilidade tinha como objetivo 

fundamental informar ao dono do negocio o lucro obtido da sua atividade comercial, mas 

nos tempos atuais as informagoes contabeis passam a ser de interesse nao so dos 

administradores para que possam utilizar tais informagoes nos processos decisorios; mas 

tambem a fomecedores, aos govemos (arrecadadores de impostos), aos ambientalistas que 
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exigem conhecer o que a empresa investe para repor os recursos naturais utilizados no 

processo de produeao e principalmente aos funcionarios que sao pecas fundamentals para 

a obtencao do lucro e para o desempenho da empresa nos negocios. 

Diante do que fora dito, Martins e Alexandre (2005), refletem que parece simplista demais 

entender a contabilidade como uma fornecedora de informacoes economicas para usuarios 

racionais e ponto final. Logo, percebe-se uma contabilidade nao mais preocupada apenas 

em quantificar aspectos fisicos e sim uma ciencia voltada aos aspectos mais amplos, 

dotados de uma visao meramente para o social. 

Finalizando, Kroetz (2000, p. 54) afirma que, "azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contabilidade social busca compreender a 

entidade como uma relacao entre pessoas, produeao e plenitude". Contudo, percebe-se que 

a contabilidade social, volta-se para uma interdependencia da empresa com a sociedade, no 

intuito de poder criar uma nova vertente nas atividades organizacionais. 

Logo, diante de uma postura adotada pelas organizacoes, em uma fase inovadora, Girotto 

(2008), esclarece a importancia do ativo intangivel para as celuias sociais, seja na adicao de 

valores, ou para sua sobrevivencia no mundo dos negocios. Neste sentido, a autora 

esclarece, mudancas trazidas pela nova Lei 11.638/07, relatando a necessidade de 

evidenciaeao dos intangiveis, de forma mais clara, nas demonstracoes das organizacoes 

3.3 SOCIEDADE DO CONHECIMENTO: ASPECTOS GERAIS 

Diante das novas mudancas que vem ocorrendo nesses ultimos periodos, Chiavenato 

(2004), avalia uma estrutura organizacional totalmente voltada para a valorizacao da 

intelectualidade, da inteligencia, da habilidade, da capacidade amparada por diversos tipos 

de conhecimentos e informacoes, que podem ser usadas para alavancar o capital 

intelectual. 

Concomitantemente, tudo isso pode ser explicada pelo surgimento de um novo cenario, que 

pode vir acompanhada de uma transformacao extraordinaria, chamada de "Era da 

Informacao", que conforme Stewart (1998, p. 14): 

Nessa nova era a riqueza e produto do conhecimento. O conhecimento e a 
informacao - nao apenas o conhecimento cientifico, mas a notlcia, a 
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opiniao, a diversao, a comurticacao e o servico - tornaram-se as materias -
primas basicas e os produtos mais importantes da economia. 

Neste sentido, essa nova fase pode ser vista como marco do nascimento da sociedade do 

conhecimento, que segundo Antunes (2007), culminam com estruturas economicas, 

politicas, social e tecnologica drferentes. 

Mas, para poder avaliar as mudancas ocorridas desde a epoca remota ate os dias atuais 

vividas pelas organizacoes, Crawford (1994), analisou este processo, impondo o estudo das 

caracteristicas de tres sociedades. 

A primeira, denominada de Sociedade Agricola, pode ser marcada pela transferencia de 

uma economia de caca e pesca para uma economia voltada para agricultura, onde utilizava 

a forga humana e dos recursos da natureza, para que pudessem assim, obter formas e 

recursos para a subsistencia. 

A segunda grande fase pode ser chamada, de Sociedade Industrial, onde se reportava a 

uma economia industrial, que podia destacar o surgimento de novas maquinas e 

equipamentos que se aliavam e complementavam a forga fisica que podiam ser necessarias 

e fundamentals para a producio. E economicamente falando, percebe-se o enaltecimento 

do capital fisico e financeiro como indispensaveis para a produeao da epoca. Em 

consonancia, Chiavenato (2004, p. 24), aflrma que nesta fase, "aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pessoas eram 

consideradas recursos de produgao, juntamente com outros recursos organizacionais, como 

maquinas, equipamentos e capital, dentro da concepgao de tres fatores tradicionais de 

produgao: natureza, capital e trabalho". 

A terceira e ultima, e a sociedade atual, que pode ser denominada de sociedade do 

conhecimento, onde, percebe-se que o recurso mais proeminente nSo e mais a forca fisica e 

sim a forca intelectual. 

Os autores, Nonaka e Takeuchi (1997, apud Antunes 2007, p. 24), citando Drucker, fazem 

esclarecimentos sobre a importancia do conhecimento nessa nova era. 

Na nova economia o conhecimento nao e apenas um recurso, ao lado 
dos tradicionais fatores de produgao - trabalho, capital e terra - mas sim 
o unico recurso signrficativo atualmente, [...] o fato de o conhecimento ter-
se tornado recurso, muito mais do que apenas um recurso e o que torna 
singular a nova sociedade. 
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Logo, percebe-se que o nome relacionado a nova sociedade que foi denominada de 

"sociedade do conhecimento" pode estar intimamente ligado ao fato do conhecimento, poder 

ser usado como recurso de produgao e sua aplicagao poder exclusivamente ser responsavel 

pela sustentabilidade da Sociedade, em um ambiente altamente com petit ivo. 

O conhecimento sempre foi importante, como diz Stewart (1998, p. 5),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "nao e a toa que 

somos o homo sapiens, o homem que pensa; ao iongo da histdria, a vitoria sempre ficou nas 

maos de pessoas que pensam", mas hoje, a aplicagio desse recurso e mais signiflcativa do 

que nunca e pode se tornar o capital principal e fundamental para economia da sociedade 

do conhecimento, podendo se aliar a recursos ja existentes e criar uma relagao de 

interdependencia entre eles, e assim poder gerar beneficios intangiveis que impactaram, de 

tal forma, o valor das mesmas. 

As consequencias que o conhecimento pode trazer para a sociedade, segundo Santiago e 

Santiago Junior (2007), podem ser vistas, sob o ponto de vista de valorizacao do ser 

humano como unico e capaz de deter tal conhecimento e a uma serie de requisitos que 

embalam tal conhecimento, e, o fato de produtos e servigos consumirem cada vez menos 

recursos materials e mais recursos intelectuais. 

Neste sentido, conclui-se o quanto pode ser importante uma gestao eficiente e eficaz desse 

bem intangivel, "o conhecimento", como um fator relevante que pode contribuir para 

proporcionar um diferencial, podendo ser usado para uma signifieativa conquista da 

vantagem competitiva, na sociedade do conhecimento. Desta forma, com esta ideia, Fleury 

(2001) afirma que, o conhecimento e um recurso que pode e deve ser gerenciado em prol 

da melhor performance da empresa. 

Contudo, as transformagoes oconidas desde as sociedades agricolas, ate chegar aos dias 

atuais, podem favorecer uma sociedade totalmente voltada para o recurso do conhecimento, 

que se utiliza da inteligencia e da versatilidade das pessoas para poder influenciar 

satisfatoriamente na competitividade da empresa. Conforme, Santiago e Santiago Junior 

(2007), tudo isso pode impactar de forma signifieativa a composigao do valor da empresa e 

o modo de operagSes nas organizagoes. 

Desta forma, verifica-se que o conhecimento nas atividades organizacionais passa a ser um 

ponto chave para a criacao do capital intelectual. 

Em consonancia, Stewart (1998, p. 11), afirma: 
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O conhecimento tomou-se o principal ingrediente do que produzimos, 
fazemos, compramos e vendemos. Resultado: administra-lo - encontrar e 
estimular o capital intelectual, armazena-lo, vende-lo e compartilha-lo -
tomou-se a tarefa economica mais importante dos individuos, das 
organizagSes [...]. 

Tal pensamento pode levar ao entendimento que o conhecimento passa a ser utilizado pelas 

empresas como um alicerce para o desenvolvimento de novas estruturas, que podem ser 

alcancadas com a diminuicao dos aspectos fisicos e com o aumento no desenvolvimento de 

novas informagoes e habilidades, e que podem gerar uma fonte de eficiencia e de lucros. 

Corroborando, Drucker (1996), enfatiza que nessa nova fase, os investimentos se acentuam 

cada vez mais em conhecimentos e criatividade do trabalhador, ao inves de maquinas e 

equipamentos, desta forma, nota-se que a sociedade do conhecimento, pode ser 

caracterizada pela acentuada utilizacao do conhecimento e da capacidade mental, onde tal 

pode estar centrada nas pessoas, que podem ser vistos como trabalhadores do 

conhecimento, que operam aplicando seus conhecimentos ao trabalho, procurando 

aperfeicoar tecnieas ja existentes. 

Na mesma linha de raciocinio, Antunes (2007, p. 52), revela que: 

Se considerar, uma forga de trabalho avaliada por seu conhecimento e pelo 
que ela pode contribuir para o resultado da empresa, e ao investimento 
associado ao treinamento dessa forga [...], viabilizara o trabalho nas 
organizagSes [...]. 

O autor vem relatar a percepgao da importancia que as empresas, devem dar para uma 

melhor maneira de cuidar de seus trabalhadores, desempenhando uma forma de gerenciar 

seus recursos humanos, pois, percebe-se que o talento humano e quern da dinamtsmo, 

vigor e inteligencia as organizagoes e como ja foi dito, e uma forma de diferenciar e de se 

anteeipar na competitividade, de agregar valor e de incrementar o capital intelectual das 

mesmas. 

Em suma, o fator economico mais relevante da Sociedade do Conhecimento, e o 

conhecimento, as habilidades as informacoes, assim sendo, nota-se que as organizagoes 

devem somar grandes quantidades de valores aos seres humanos, que segundo 

Chiavenato (2004), sao os responsaveis pela administragao dos demais recursos 

organizacionais inertes e sem vida propria, e podem ser tambem os unicos responsaveis 
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pelo sucesso das organizacoes, podendo utilizar suas competencias, para tornar rentavel, o 

uso do conhecimento, de suas ideias e da criatividade, e assim, solucionar problemas. 

3.4 CAPITAL INTELECTUAL: CONCEITOS E ELEMENTOS 

Conceituar e explicar o Capital Intelectual tern sido o foco cada vez mais de interesse por 

parte de diversos autores e estudiosos da area. 

Segundo Stewart (1998, p. XIII): 

O Capital Intelectual e a soma do conhecimento de todos em uma 
empresa, o que Ihe proporciona vantagem competitiva. Ao contrario dos 
ativos, [...], propriedade, fabricas, equipamento, dinheiro, o capital 
intelectual e intanglvel [...], constitui a materia intelectual _ conhecimento, 
informacSo, propriedade intelectual, experiencia _ que pode ser utilizada 
para gerar riqueza. 

O pensamento do autor traz um prognostico de que existe algo mais importante do que os 

ativos fisicos ou financeiros dentro de uma empresa. 

O conhecimento e a informacao sao as novas armas que podem ser utilizadas para atingir o 

diferencial dentre as empresas. E a forma de gerencia-los e o que pode proporcionar a 

sobrevivencia das empresas e agregacao de valores. Entretanto, percebe-se que o Capital 

Intelectual vem para revelar os ativos intangiveis das empresas, e que de fato, as tornam 

mais valiosas e prestes a serem caracterizadas como uma "mina de ouro". 

O Capital Intelectual como afirma Klein e Prusak (1994zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Stewart, 1998, p. 61), "e o 

material intelectual que foi formalizado, capturado e alavancado a Tim de produzir um ativo 

de maior valor". Corroborando com o mesmo pensamento, Low e Kalafut (2003), diz que o 

capital intelectual refere-se ao valor das ideias da empresa, pois os principals ativos das 

empresas nao sao mais os recursos naturais e sim os intangiveis. 

Logo, as definicoes desses autores, remetem a fazer uma reflexao, sobre a importancia do 

valor do conhecimento humano para o capital intelectual na formacao de ativos intangiveis, 

onde as ideias podem ser instrucoes relevantes para a produtividade das empresas. 

Para Brooking (1996 apud Antunes 2007, p. 78): 
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O capital intelectual e uma combinacao de ativos intangiveis, frutos das 
mudancas nas areas de tecnologia da informacao, midia e comunicagao, 
que trazem beneficios intangiveis para as empresas e que capacitam seu 
funcionamento. 

Contudo, observa-se que o Capital Intelectual inclui tudo que uma organizacao conhece e 

precisa para poder desenvolver atividades organizacionais com competencia, tais como: 

diferentes tipos de conhecimentos, inovacoes e tecnologias organizacionais. Avalia-se que 

tais recursos buscam desenvolver atividades e processos tendo como principal desafio 

propiciar lucros para as empresas. 

Stewart, em seu livro, "Capital intelectual A Nova Vantagem competitiva das empresas", cita, 

que Edvinsson, o Diretor da Skandia, procurava formas de "tomar o tangivel em valor 

oculto", comparando sempre com metaforas, a importancia do capital intelectual para as 

empresas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Seja com as raizes de uma arvore, com as parades de uma casa ou com o 

sistema nervoso do organismo", qualquer que fosse a comparacao, o intuito era de poder 

revelar o Capital Intelectual, como a principal fonte geradora de resultados economicos 

financeiros. 

Desta forma, perceber-se que os diversos ativos intangiveis, como os de mercado que estao 

relacionados as marcas, franquias, lealdade dos clientes; ao capital humano envolvendo a 

criatividade e a habilidade das pessoas em resolver problemas e assim trazer beneficios as 

empresas, podem impulsionar a valorizacao das empresas no mundo dos negocios. Alem 

desses, complementam esta lista, a propriedade intelectual por beneficiar a empresa na 

protecao legal de seus ativos como, patentes, segredos industrials e outros; e por fim, aos 

ativos de infra-estrutura que sao os elementos, tais como: a tecnologia, a metodologia e 

sistemas de informacdes que fazem com que as empresas funcionem. Contudo, percebe-se 

que este conjunto de ativos intangiveis pode ser mais importante que os valores contabeis 

tangiveis das organizagoes. 

3.4.1 Componentes do Capital Intelectual 

As organizacoes podem ser detentoras de recursos intelectuais relevantes sob a forma de 

ativos intangiveis, tais como: perspectivas, capacidades, habilidades, informacao, 

conhecimentos, bons relacionamentos com clientes e outros. 
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Mas, para que se possa detectar e gerenciar, tais recursos do Capital intelectual, Stewart 

(1998) afirma que, e importante e necessario localiza-los em pontos e lugares especificos e 

torna-los assim, subjetivos. 

Segundo Edvinsson e Malone (1998,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Antunes 2007, p. 79), "os fatores ocultos 

dividem-se em tres grupos, capital humano, estrutural e o capital de clientes". 

Conforme Stewart (1998, p. 67): 

Cada um desses elementos - capital humano, estrutural e capital do cliente 
- pode ser medido e direcionado para investimento. Todos sao intangiveis -
todos refletem os ativos de conhecimento de uma empresa -, entretanto, 
todos descrevem coisas tangiveis para gerentes e investidores. 

Assim sendo, sera abordado a seguir, informacoes detalhadas sobre os elementos do 

Capital Intelectual, para que se possa conhecer melhor a dinamica de cada um, no processo 

das atividades organizacionais. 

a) Capital humano 

Como afirmam Santiago e Santiago Junior (2007, p. 41), "esse capital consiste nas 

habilidades, competencias, e experiencias desenvolvidas por todos os colaboradores das 

organizagoes". 

Desta forma, nota-se que e um elemento de alta competencia para desempenhar a 

formacao do capital intelectual dentro das empresas, por poderem representar fonte de 

inovacao, sabedoria e destreza. 

Contudo, percebe-se que as empresas podem atribuir uma grande importancia a este 

componente do capital intelectual, pois, como diz Chiavenato (2004, p. 53), "e um capital de 

gente, de talentos, da competencia das pessoas, com a capacidade de agir em diversas 

situagoes", e que podem interagir e aprimorar seus processos, negociar e proporcionar um 

bom relacionamento com seus clientes e obter assim, a sustentabilidade da entidade no 

mercado. 
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Neste contexto, as pessoas sao detentoras de seu proprio capital, desta forma, podem ser 

retiradas a qualquer momenta do seu ambiente de trabalho, contudo, as empresas devem 

se mostrar interessadas nesse aspecto, podendo comunicar a missao da entidade, 

desenvolvendo e capacitando seus colaboradores, a fim de que estes utilizem o seu capital 

em prol da organizacao. 

Entretanto, percebe-se que talentos e habilidades sao pontes estrategicos para que uma 

empresa possa adquirir vantagens e valores, logo, as pessoas detentoras de tais 

conhecimentos sao tidas como ativos das quais as entidades deve investir pesado. 

Corroborando, ludicibus (2000,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Tinoco 2003, p. 70), enfatiza que a caracteristica 

fundamental de um ativo "e sua capacidade de prestar servigos futures as entidades que os 

tern, individual ou conjuntamente com outros ativos e fatores de produgao, capazes de se 

transformar direta ou indiretamente, em fluxos de caixas". 

Percebe-se, que e o capital humano, representado pelas pessoas, que da impulso e 

alavanca o conhecimento organizacional, atraves de seus conjuntos de competencia, 

capacitacao, autonomia, e ideias. 

Diante, de tudo o que foi exposto, avalia-se que e atraves do capital humano que o capital 

intelectual comeca a ser alavancado, pois como afirma Stewart (1998, p. 77), citando mais 

uma metafora de Edvinsson, "se o capital intelectual e uma arvore, os seres humanos sao 

as seivas - em algumas empresas, as seivas - que a fazem crescer". 

Em consonancia com o aufor, percebe-se a relevancia e o valor dos seres humanos para a 

organizagao, pois, nota-se que este se sobrepoe com sua capacidade de pensar, de 

inventar e de agir sobre os recursos fisicos ja existentes. 

Contudo, para que as empresas possam adquirir volume de capital humano, e para que 

estes possam gerar lucros, atraves de sua inovacao e esperteza na criacao de produtos e 

servicos, Mayo (2003) enfatiza que, existem tres atividades chaves a serem adotadas, que e 

convencer as pessoas a se juntarem de fato as empresas, mante-las e desenvolve-las. 

Neste sentido, percebe-se, que as empresas devem desenvolver agoes que resultem em 

inovacao, aperfeicoamento e melhoria continua do desempenho das pessoas usufruindo 

delas, no que elas mais sabem, e assim, otimizando as atividades desempenhadas por 

estas, eliminando as tarefas irracionais e inuteis. 

Segundo, Fitz-enz (1994, apud Tinoco 2007, p.3): 
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A gestae- do valor humano e uma estrategia que esta sendo utilizada na 
atualidade por um numero cada vez mais de profissionais de recursos 
humanos em muitos paises. Sua intengao e criar valor para e com as 
pessoas, e ve nos empregados, como algo de valor. 

Tal pensamento pode revelar que as pessoas sao o ativo intangivel mais importante e 

atraves de suas aptidoes e criatividades organizacionais, pode-se alem de administrar os 

ativos tangiveis, manter e desenvolver os demais ativos intangiveis das empresas. 

Como afirma Chiavenato (2004), a globalizacao da economia e a forte competitividade no 

mundo dos negocios, fazem com que as organizacoes procurem administrar, sobretudo, 

com as pessoas, nao como meros recursos e sim como parceiros, esse pode ser o novo 

enfoque, que possibilite a percepcao do capital intelectual como a nova chave da economia 

atual. Ainda assim, tendo como parte integrante o capital humano, que como ja foi visto, e 

composto por pessoas, e que podem ser considerados, como os unicos e capazes de 

conduzir a excelencia e a construcao de valor na organizacao. 

A capacidade de gerenciar o intelecto humano - e de converte-lo em produtos e servigos 

uteis - esta rapidamente se tornando a habilidade executiva relevante do momento. (KLEIN, 

1998, p. 129) 

Logo, as empresas percebem a necessidade de capacitar e desenvolver as habilidades e a 

criatividade de seus funcionarios, para assim, poderem contribuir com o desenvolvimento do 

valor da entidade e de sua produtividade com qualidade. 

Corroborando, Mayo (2003, p. 3) afirma que,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "nao e surpreendente que existam correlagdes 

positivas entre o individuo e o desempenho [...] e ainda diz, que quanto methor o tratamento 

dado as pessoas, maiora chance de a organizagao ser bem-sucedida". 

Desta forma, percebe-se que a capacitacao e o treinamento do trabalho das pessoas, dentro 

das organizagoes podem ser essenciais para que os trabalhadores possam desenvolver 

pensamentos criativos atraves de modelagem de ideias. Portanto, esse recurso de 

recrutamento do intelecto, pode ser focado como um recurso que agrega valor, pois, pode 

trazer uma diversidade no conhecimento de seus funcionarios, podendo torna-los mais 

valiosos para a organizagao. 

Contudo, percebe-se que atraves da percepcao acima relatada, Tinoco (2003, p. 67), afirma 

que: 
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A contabilidade, que constitui no principal sistema de informacao das 
entidades, precisa constantemente dotar-se de conhecimentos, 
ferramentas, enfim, de todo um arcabougo conceitual, para bem poder 
responder aos seus desiderados internos e extemos, inclusive contabilizar 
adequadamente os recursos humanos, reconhecendo a importancia que 
esses recursos tern para as entidades, pois sem eles nao ha produgao, 
nem resultado, nem continuidade, nem ativos. 

Percebe-se, pela referenda do autor uma preocupacio visivel da contabilidade em poder 

avaliar, mensurar e medir o recurso humano, ja que esta variavel possui grande importancia 

estrategica no ambiente organizadonal, como um ativo intangivel relevante no sentido de 

gerar valor agregado. 

Contudo, segundo Antunes (2007), na pratica nao e bem assim que a contabilidade se 

reporta ao tratamento das pessoas como ativos que geram valor, ja que, pode perceber que 

na contabilizacao das empresas, os recursos humanos de recrutamento, treinamentos, 

capacitacao e outros, sao tidos como gastos ou custos a despesas do periodo. 

Mas em contra partida Tinoco (2003, p.67) contribui dizendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "que o sucesso da empresa 

esta alinhado na qualidade dos recursos humanos preparados, treinados e dispostos a um 

aperfeigoamento continuo, ampliando assim o conhecimento", e isso sim, pode ser 

entendido como um ativo e mais predsamerrte ativo humano. 

Na mesma linha de abordagem, Chiavenato (2004, p. 402), diz que "os recursos de 

treinamento de funcionarios, nao sao despesas, mas sim um investimento cujo retomo e 

attamente compensador para a organizagao". 

Portanto, nota-se que, as pessoas que determinarao a vantagem competitiva no mundo dos 

negocios podendo gerar valores impressindiveis para a continuidade das empresas, serao 

aquelas que se sobressairem melhor na capacidade de adaptacao organizacional. De tal 

forma, conclui-se que as empresas nao dependem apenas de mio-de-obra motivada para 

atingir bons resultados e sim de pessoas que possam estar capacitadas para a realizacao 

das tarefas com efidencia e eficacia. 

b) Capital estrutural 

O Capital Estrutural pode ser considerado como detentor de componentes, que podem 

tornar possivel a compilacao e a apiicabldade do capital humano dentro das organizagoes. 
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Compartilhar e transmitir conhecimento - alavanca-lo exige ativos 
intelectuais estruturais, como sistemas de informaeao, lab-oratorios, 
inteligencia competitiva e de mercado, conhecimento dos canais de 
mercado e foco gerencial, que transformam o "know-kow" individual em 
propriedade de um grupo. (STEWART, 1998, p. 68) 

O autor quer revelar, diante de seu pensamento, que o capital estrutural, e uma forma, de 

procurarem meios e bases inteligentes e de facil acesso, para que as pessoas detentoras do 

conhecimento possam desenvolver suas habilidades com maior eficiencia e eficacia, 

favorecendo o trabalho em conjunto, com trocas de ideias e informacoes, para assim, serem 

retidos e convertidos como ativos da organizacao. 

Alem dos fatores ja relatados anteriormente, Santiago e Santiago Junior (2007, p. 40), ainda 

afirmam que,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "o capital estrutural e o resultado do trabalho intelectual que foi devidamente 

registrado, o que inclui os sistemas de informagao, os processos de negocio, as marca, as 

patentes, os copyrings [...]". 

Percebe-se, que este tipo de capital intelectual e aquele que faz parte da estrutura 

permanente da empresa e que pode ser retalhado e reproduzido a tempo e a hora, como diz 

Stewart (1998) de forma simples, e o conhecimento que nao vai para casa depois do 

expediente. 

Este tipo de capital por ter em sua estrutura uma diversidade de elementos e de fatores, 

conforme Santiago e Santiago Junior (2007), pode se desmembrar em capital 

organizacional, capital de inovacao e de processo. 

c) Capital do cliente 

Capital de clientes pode ser o valor do relacionamento que a empresa deve ter com seus 

clientes, a interacio mutua da troca de conhecimentos e informacoes. 

A inovacao, como afirma Antunes (2007), como sendo um dos elementos do capital 

humano, pode ser tambem um dos componentes do capital de cliente, ja que a empresa a 

maior interessada, em conquistar clientes, podem investir em acoes de pesquisas e 

desenvolvimentos que aprimorem seus produtos e servicos. 



39 

Contudo, segundo Gracioli (2005), a importancia do cliente para empresa, pode propiciar 

assim, um tratamento especial na relacao empresa e clientes e assim explicar, o capital de 

clientes como um dos componentes do capital intelectual. 

Assim, na visao de Saint-Onge e Edvisson citados por Stewart (1998, p. 69), ambos definem 

respectivamente que,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "o capital de clientes e a profundidade (penetragao), amplitude 

(cobertura) e devogao (lealdade) do nosso nome, e a probabilidade de que nossos clientes 

continuem fazendo negocios conosco". 

Os autores expressam que a relagao desse capital para a organizagao, tern um foco 

tambem importante para estrategia organizacional. 

Desta forma, para que se possam conseguir desempenhos e retornos em cima do capital de 

clientes, e importante destacar que as entidades alem de reconhecer essa integragao com 

seus clientes como um ativo, deve compreender e interpelar com trocas de informagoes e 

conhecimentos compartilhados, criando um vinculo maior e conseguir assim a lealdade 

deles. 

Conforme Stewart (1998, p. 129), "o conhecimento e o componente mais importante do valor 

das transagoes economicas - ou seja, o conhecimento sendo o que compramos e o que 

vendemos -eo principal ingrediente do capital do cliente". 

Contudo, nota-se que o uso das informagoes, conhecimentos e inovagoes podem ser vitais 

para as empresas na conquista definitiva de seus clientes. 

Diante do exposto, nota-se que o Capital Intelectual nao e formado de partes isoladas e sim 

do inter-relacionamento das partes de capital estrutural, de clientes e principalmente de 

capital humano. 

3.5 MENSURACAO DO CAPITAL INTELECTUAL 

Alem de identificar e avaliar o capital intelectual percebe-se tambem a importancia e a 

necessidade de mensura-lo, visto que, pode ser uma forma de ajudar as empresas a 

formularem suas estrategias nas escolhas de identificar os melhores recursos do capital 

intelectual que possam maximizar o potencial para a criagao de valor. 
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Martin (2004zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Gracioli e Caretta 2004, p. 3), reflete as vantagens de se mensurar o 

capital intelectual apontando caracteristicas relevantes para a organizagao. 

No aumento no potencial informativo da contabilidade; redimensionamento 
patrimonial da entidade (clareza e adequacio); canalizacao correta dos 
recursos para investimento em capital humano e estrutural; e facilitar a 
escolha do investidor; determinar de que maneira uma melhor gestao do 
conhecimento ajudara a empresa a ganhar ou economizar dinheiro e ainda, 
evitar danos e injustices que uma avaliacao patrimonial incorreta traz, 
gerando lucros ou prejuizos futuros. 

Assim sendo, pode-se concluir que as informacoes contidas nos metodos de mensuraeao do 

capital intelectual podem ser de extrema importancia para a empresa, bem como para o 

administrador, para que este possa gerir o capital intelectual, podendo identificar os fatores 

que podem ser fundamentals e valiosos para o desempenho da organizacao. 

Corroborando, Brooking (1996 apud Antunes, 2007, p. 122) revela, "que o conhecimento do 

capital intelectual e uma fonte rica de informagoes sobre a organizagao em sua totalidade". 

Tambem, poder ser um instrumento que possa vir conflrmar a habilidade da organizacao 

para atingir seus objetivos, explanando a pesquisa e o desenvolvimento, fornecer 

informacoes para programas de educacao organizacional e treinamento, podendo tambem 

analisar o real valor da empresa. 

Objetivamente, nota-se a importancia de poder identificar e mensurar os ativos intangiveis, 

visto que, se nao poderem ser avaliados e mensurados, nao podera ser possivel a 

identificacao de sua presenca e nem podera ser acompanhada sua evolucao. 

Desta forma, serao apresentados e discutidos a seguir, os principals modelos encontrados 

na literatura para a mensuraeao do capital intelectual de uma empresa. 

3.5.1 Modelo Skandia 

Esse modelo pode ser tratado como um dos mais conhecidos na mensuraeao do capital 

Intelectual, e segundo Santiago e Santiago Junior (2007), foi desenvolvido pelo grupo 

Skandia, uma federacao de inst i tutes de poupanca situada em Estocolmo, na Suecia, na 

qual, podia considerar necessario para uma empresa que pretendesse gerar valor. 
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Conforme Antunes (2007, p. 95),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Edvisson um dos diretores da Skandia, junto com sua 

equipe de trabalho, identificou variaveis ocultas na empresa que possuia valores para o 

sucesso da empresa". 

Desta forma, nota-se que o grupo podia julgar que os resultados financeiras poderiam ser 

advindos da materializacao dos esforcos e conquistas, que eram promovidas pelo capital 

intelectual da empresa, daf verificava-se a necessidade de desenvolver e ampliar um 

modelo que pudesse relatar um relatorio dinamico que representasse fielmente as variagoes 

ocorridas no capital intelectual. 

HISTORICO 

HOJE 

FOCONO 
CLIENTE 

FO:O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\  
HUN mo 

FOCO NO 

PROCESSO 

AMANHA 

FOCO NA RENOVACAO E 
DESENVOLVIMENTO 

AMBIENTE OPERACIONAL 

Figura 1: Navegador Skandia 
Fonte: Edvisson e Malone (1998 apud Antunes 2007, p. 98) 

Contudo, percebe-se que o foco desse modelo, e poder possibilitar a organizacao uma clara 

visao, sobre como pode ser importante, que suas atividades estejam alinhadas com seus 

objetivos estrategicos, onde Santiago e Santiago Junior (2007, p. 95) ainda afirmam que, "as 

relagoes entre o capital humano, estrutural e de clientes vao maximizar o potencial da 

organizagao". 

Nessa linha de pensamento, pode-se notar que o entrelacamento desses capitais com a 

capacidade que a empresa tern de inovar podera ser usada para criar valor financeiro para 

empresa, bem como, adquirir vantagem competitiva. 
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Complementando, Antunes (2007, p. 97), acrescentazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "que a equipe da Skandia, identificou 

certos valores de sucesso que deveriam ser incorporados a estrategia organizacional", 

baseada em focos, a fim de poderem expressar uma perspectiva geral do desempenho 

organizacional. 

Assim sendo, avalia-se que o foco financeiro, foco no cliente, foco humano, foco no 

processo e por ultimo o foco do desenvolvimento e renovacao, definiram indices e 

indicadores que poderao traduzir o capital intelectual no ambrto de seu ambiente. 

Para uma melhor representacao do Navegador da Skandia, Santiago e Santiago Junior 

(2007), fazem uma breve analise sobre os cinco focos: 

O foco financeiro pode constituir o passado da empresa, permitindo analisar o retomo 

financeiro resultante do desenvolvimento das atividades e das metas definidas, podendo 

relacionar a questao monetaria por si so, com a lucratividade e o crescimento. 

O foco no cliente podera relatar se os servigos prestados e o desenvolvimento dos 

produtos estao atendendo as necessidades e aos anseios de sua clientela, no intuito de 

poder estender um bom relacionamento de lealdade e de confianca. 

Ja no foco de processo, nota-se uma ligacao ao enfoque de tratar e investir nos processos 

internos de produgao (tecnologia), para que possa fazer uso desse instrumento, podendo 

assim, atingir boa performance de qualidade, superando as expectativas dos clientes e 

agregando valor. 

Foco no desenvolvimento e na renovagao esta centrado no futuro da empresa para obter 

sustentabilidade no mercado, envolvendo a averiguacao de acoes voltadas para o 

crescimento da empresa, que possam evolver clientes, mercados, produtos e servicos, infra-

estrutura e funcionarios. 

O foco humano pode ser considerado, segundo Santiago e Santiago Junior (2007), como 

elemento central e mais importante da empresa. Entretanto, a Skandia evidencia o ser 

humano como se fosse o "coragao da empresa", pois, e ele, atraves de seu conhecimento, 

que pode agregar valor e trazer vantagem competitiva. 

A partir das analises dos focos relacionados a cada area, a equipe da Skandia percebeu, 

que atraves deles, o desempenho do capital intelectual poderia ser traduzido em numeros, e 

para tal, Antunes (2007, p. 116) propos a seguinte formula: 
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Capital Intelectual Organizacional = iC 

Onde: C = Valor monetario do Capital Intelectulal 

i = Coeficiente de Eficiencia 

Santiago e Santiago Junior (2007, p. 97), ainda corroboram afirmando que,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "o valor de C e 

conseguido pela relagao de indicadores que mais tern representatividade a cada area do 

foco, avaliados monetariamente [...]. Esses indicadores referem-se ao exercicio social". Sao 

eles: 

QUADRO 2 
Indicadores de Edvisson e Malone de mensuraeao de capital intelectual 

Indicadores de Edvisson e Mallone 
Receitas resultantes da atuacao em novos negocios 
Investimento no desenvolvimento de novos mercados 
Investimento no desenvolvimento do setor industrial 
Investimento no desenvolvimento de novos canais 
Investimento em Tecnologia de Informacao (Tl) apticada a vendas, servigos e suportes 
Investimento em Tl aplicada a administracao 
Novos equipamentos de Tl 
Investimento aos suportes aos clientes 
Investimento no servico aos clientes 
Investimento no treinamento de clientes 
Despesas com clientes nao retacionados ao produto 
Investimento no desenvolvimento da competencia dos empregados 
Investimento em suporte de treinamento relativo a novos produtos aos empregados 
Treinamento especialmente direcionado aos empregados que na trabalham nas instalacSes da 
empresa 
Investimento em treinamento, comunicacio e suporte direcionado aos empregados permanentes 
em periodo integral 
Programas de treinamento e suporte especial direcionado aos empregados tempor_rios em periodo 
integral 
Programas de treinamento e suporte especial direcionado aos empregados tempor_rios em periodo 
parcial 
Investimento no desenvolvimento de parcerias/joint-ventures 
Upgrads no sistema 
Investimentos na identificacao da marca (logtipo/marca) 
Investimentos em novas patentes e direitos autorais 

Fonte: Edvisson e Malone (1997 apud Santiago e Santiago Junior, 2007, p. 97) 

No entanto, percebe-se pela literature que o coeficiente T , pode ser tambem obtido pelos 

indicadores de maior importancia, so que neste caso, avalia-se que os valores s io 

expressos em quocientes, porcentagens, e podem ser: 
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QUADRO 3 
Indices de eficiencia do Capital Intelectual 

Indices de eficiencia do Capital Intelectual 
Participacao de mercado (%) 
Indice desatisfacao do cliente (%) 
Indice de lideranca (%) 
ndice de motivac-Q (%) 
Indice de investimento de pesquisa e desenvolvimento/lnvestimento total (%) 
Indice de horas de treinamento (%) 
Desempenho/Meta de qualidade (%) 
Retencao dos empregados (%) 
Eficiencia administrativa/Receitas (%) 

Fonte: Edvisson e Malone (1997,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Santiago e Santiago Junior 2007, p. 98) 

Contudo, observa-se que a formula imposta para o calcuio do capital intelectual, considera 

apenas os investimentos que poderao ser revertidos monetariamente para a empresa, a 

partir do indice de eficiencia do Capital Intelectual. 

3.5.2 Navegador do Capital Intelectual segundo Stewart 

O modelo de navegador do capital intelectual apresenta-se conforme Stewart, (1998), como 

um grafico de radar, do qual, pode permitir a criacao de um quadro coerente de diversos 

tipos de dados, indicando para os gestores o melhor meio de atingir suas metas e revelando 

os desempenhos financeiras e os nao financeiras. 

Contudo, para que as empresas possam utilizar com sucesso este tipo de mensuraeao, e 

para que seus administradores nao facam uso excessivo de informacoes no processo 

estrategico, faz necessario, o uso da simplicidade para poder avaliar os indicadores que 

sejam mais relevantes para se agregarem aos componentes do capital intelectual, a fim de 

que, possam tambem produzir riqueza intelectual e nao somente dados financeiras. 

Para uma melhor analise desse modelo de mensuraeao e preciso evidenciar a seguinte 

figura, que vem a seguir: 
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Injeclo de retencao 

de clientes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RAZlO VALOR DE 
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. CONTABIL Indice de rotatividade 

de trabalhadores do 

conhecimento 
MEDIDAS 

DE CAPITAL 

DO CLIENTE 

MEDIDAS 

DE CAPITAL 

HUMANO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/  Venda de novos 

produtos como % do 

total de vendas 
Valor da 

raarca 

Satisfacao 

do cliente 

Atitude dos 

fkncionarios 

Razao vendas/custos 

de vendas, gerais e 

administrativos Giros de 

capital 

Custo de substituicao 

de banco de dados 

Figure 2: Modelo de Navegador do Capital Intelectual 
Fonte: Stewart (1998, p. 219) 

Esse modelo de navegador do capital intelectual apresenta-se no formato de circulo, 

divididos em escalas, cujos eixos nao se preocupam em relatar valores, e sim os objetivos 

da empresa, e o centra podera definir o numero de itens que se deseja avaliar. Contudo, na 

pratica, definem-se as escalas de tal maneira, que as metas da empresa sejam postas nas 

extremidades externas, onde o eixo cruza o circulo. Logo, tratando dessa forma, traca-se a 

posicao em cada escala juntando os pontos, podendo assim, obter um poligono, cuja parte 

interna demonstrara os atuais resuttados e a parte externa apontara a situacao desejada. 

Corroborando Stewart (1998) ainda afirma, que o capital intelectual deve avaliar o 

desenvolvimento da empresa sobre varios aspectos, incluindo a razao do valor de mercado / 

valor contabil, medidas de capital humano, estrutural e de clientes, percebendo-se ainda a 

presenca de diversas variaveis: atitudes de funcionarios, satisfacao do cliente, giros de 

capital, participacao de novos produtos na receita total, participacao no mercado, valor da 

marca, e rotatividade dos trabalhadores do conhecimento. Desta forma, percebe-se que 

atraves desses diversos indicadores, possa ser possivel a analise de varios elementos 

simultaneamente. 

Portanto, verifica-se que esse modelo de mensuraeao do capital intelectual permite uma 

vasta e facil visualizacao da evolucao da empresa sob varios pontos de vista, logo, pode ser 

importante definir os indices de desempenho, de maneira a possibilitar um delineamento 

com a estrategia espee'rfica da organizacao. 
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3.5.3 Metodo "Q" de Tobin 

Segundo Santiago e Santiago Junior (2007, p. 65),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "esse metodo foi desenvolvido pelo 

economista James Tobin, e consiste na comparagao entre o valor de mercado da 

organizagao e o custo de reposigao de seus ativos". 

Contudo, este autor acrescenta que essa razao foi desenvolvida, para poder auxiliar as 

empresas nas decisoes de investimentos, pois, percebe-se que a variagao dos valores 

encontrados no quociente de Tobim podera avaliar se a empresa deve ou nao investir em 

ativos de iguais valores. 

Em consonancia, Matheus (2003) enfatiza que, se o indice for menor que 1, tem-se que, o 

valor que a empresa pode alcangar e inferior ao que se gastaria para construi-la, neste 

caso, observa-se uma destruicao de valor, agora se for maior que 1, o valor de mercado e 

superior a quantia necessaria para repor todos seus ativos, podendo avaliar desta forma, 

agregagao de valores na empresa. Ele ainda ressalta que, se o Q de Tobin for igual a 1 o 

valor que o mercado quer pagar pela empresa e igual a quantia necessaria ao capital que 

fora investido na empresa. 

Conforme Stewart, (1998, p. 202): 

O "q" de Tobin nSo foi desenvolvido como uma medida do Capital 
Intelectual, embora seja uma boa medida. [...] Observou que "q" e razoes 
valor de mercado / valor conta_it elevados refletem o valor de 
investimentos em tecnologia e capital humano. 

Desta forma, o quociente de Tobin revela a definicao do valor dos custos que seria 

necessario para repor os ativos intangiveis no lugar de seu valor contabil, podendo entender 

que a existencia de altos indices de valores de "Q" e devido ao capital intelectual existente 

na organizacao. 

Portanto, nota-se que esse modelo de mensuraeao, pode ser bastante esclarecedor, pelo 

fato de se utilizar valor de reposigao, permitindo alteragoes eventuais, equivocos, advindo 

de diferentes tipos de avaliagao aos quais os ativos podem ser expostos. 

Segundo Santiago e Santiago Junior (2007), a formula adotada para a mensuragao desse 

indicador, apresenta-se de tal forma: 
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Q = VM / CR, onde: 

Q e o Quociente de Tobin; 

VM e o valor de mercado da organizagao; 

CR e o custo de reposigao de seus ativos; 

3.5.4 Diferenga entre Valor de Mercado e Valor Contabil 

Percebe-se que a diferenga entre o valor de mercado e o valor contabil pode ser a forma 

mais comum de se mensurar o Capital Intelectual, pois, para que possa encontrar esse 

valor, segundo Weinke (2002), basta subtrair o valor de mercado da empresa e o valor de 

seus ativos ou seu valor contabil, encontrando entao o valor do capital intelectual. 

Conforme Santiago e Santiago Junior (2007), o valor de mercado de uma empresa e maior 

que o valor contabil do capital proprio, ressaltando que este e residual dos ativos depois de 

pagos todos os passivos e o primeiro e relativo ao valor do conhecimento. 

Desta forma, nota-se que tal diferenga, possa ser uma forma de dar valor aos ativos 

intangiveis da empresa, que de forma positiva possa atribuir valores ao capital intelectual da 

organizacao e poderem assim conseguir vantagem competitiva. Porem, conforme Stewart 

(1998), tal modelo de mensuracio apresenta-se fragil quando variaveis exogenas interferem 

no mercado. 

Segundo Paiva (2000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Wernke 2002, p. 29), o Capital Intelectual e calculado utilizando-

se a equagio: 

Cl= VM - VC, onde: 

VM= Valor de mercado (prego por acao multiplicado pelo numero total de agoes do 

capital da empresa); 

VC=Valor Contabil (valor registrado no Patrimonio Liquido da entidade); 
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3.5.5 Razao Valor de Mercado / Valor Contabil 

Esse modelo de mensuraeao, segundo Santiago e Santiago Junior (2007), e conhecido 

comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Valor Market to Book, e resultado do quociente entre valor de mercado da empresa e 

o valor de seus ativos liquidos. 

Contudo, avalia-se que o valor contabil de uma empresa possa ser indicado pelo o que 

sobra depois que todos os debrtos forem subtraidos, desta forma, tal valor liquid© pode ser 

representado pelo patrimonio liquido da empresa, e tais informagoes podem ser 

encontradas em relatorios dos Balaneos Patrimoniais das organizagoes, onde pode ser 

encontrado pelo grupo de mesma denominagao. 

Concomitantemente, segundo Santiago e Santiago Junior (2007), verificam-se que, depois 

da contabilizacao dos ativos fisicos e financeiras de uma empresa o que sobra no valor de 

mercado, pode ser avaliado como o Capital Intelectual existente na organizacao, podendo 

relatar desta forma, que os ativos intangiveis e nao os fisicos possam ser os grandes 

responsaveis pelo significativo aumento do valor de mercado. 

Mas segundo Stewart (1998), esse modelo de mensuragao apresenta problemas, pois o 

mercado de agoes e volatit e responde de maneira enfatica a fatores fora do controle da 

empresa. E ainda ha indicios que os valores de mercado e os valores contabeis possam ser 

subestimados. 

3.5.6 Monitor de Ativos Intangiveis 

Esse Monitor segundo Matheus (2003), foi desenvolvido pelo pesquisador kari-Erik Sveiby, 

onde sua proposta seria apresentar indicadores relacionados com os ativos intangiveis da 

empresa, do qual deveriam estar de acordo com a estrategia da empresa, para de tal modo, 

medir o crescimento e a renovacao destes ativos, alem da eficiencia do quais estes estao 

sendo utiiizados. 

Conforme Santiago e Santiago Junior (2007), o monitor de ativos intangiveis que tambem 

pode ser conhecido como Modelo de Sveiby, agrupou os ativos intangiveis em tres 

categorias, competencia dos funcionarios, estrutura interna e estrutura externa. A partir das 
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divisoes desses grupos, procurou-se entao estabelecer indicadores para cada componente 

do Capital Intelectual. 

Neste sentido, o quadro a seguir de monitoramento de ativos intangiveis, verifica-se que 

uma organizacao e composta pela parte estrutural, estando vinculada a competencia dos 

funcionarios em desenvolver acoes que possam desempenhar ativos tangiveis e intangiveis, 

envolvendo todo seu conhecimento em prol da entidade a fim de que esta possa adquirir 

agregagao de valores. Desta forma, segundo Stewart (1998), nota-se que este elemento do 

capital intelectual - capital humano - pessoas, se toma imprescindiveis para a existencia da 

organizacao. Ja a parte externa relatada no quadro, pode revelar as relacoes existentes 

entre empresa, clientes e fornecedores, marcas registradas, reputagao e imagem da 

empresa, e os valores desses ativos v ia depender de como a empresa se relaciona com 

seus clientes. 

QUADRO4 
Monitoramento de ativos intangiveis 

Ativos Intangiveis 
Competencia Estrutura Interna Estrutura Externa 

Crescimento/ 
Renovacao 

Tempo de Profissao Investimento na estrutura 
interna 

Lucratividade por cliente 

Crescimento/ 
Renovacao 

Nfvel de escolaridade Investimento em sistemas 
de processamento de 

informagoes 

Crescimento organico 

Crescimento/ 
Renovacao 

Custos de treina-
mento e educacao 

Contribuigao dos clientes 
para a estrutura interna 

Crescimento/ 
Renovacao 

Graduacao 

Crescimento/ 
Renovacao 

Rotatividade de 
competencias 

Crescimento/ 
Renovacao 

Clientes que 
aumentam 

competencia 

Eficiencia 

Proporcao de 
profissionais da 

empresa 

Proporcao de pessoal de 
suporte 

Indice de clientes satisfeitos 

Eficiencia 0 efeito alavancagem Vendas por funcionario de 
suporte 

Indice de ganhos/perdas Eficiencia 

Valor agregado por 
profissional 

Medidas de avaliagao de 
valores e atitudes 

Vendas por clientes 

Estabilidade 

Media etaria Idade da organizagao Proporcao de grandes clientes 

Estabilidade 

Tempo de servico Rotatividade de pessoal 
de suporte 

Estrutura etaria 

Estabilidade Posigao relativa de 
remuneragao 

Taxa de novates Taxa de clientes dedicados Estabilidade 

Taxa de rotatividade 
de profissionais 

Frequencia da repetigio de 
pedidos 

Fonte: Sveiby (2000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Santiago e Santiago Junior, 2007, p. 103) 
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Como se avalia, esse metodo busca identificar os indicadores que estejam aliados a 

coiaborar para a inovacao dos elementos do capital intelectual como tambem, a utilizaeao 

desses recursos de forma estrategica para a empresa. 

Contudo, este modelo atraves desses indicadores, pode-se definir uma relacao de 

comparabilidade avaliando se o desenvolvimento financeiro da entidade possa esta 

vinculado ao desempenho do Capital Intelectual. 

Com o mesmo pensamento Matheus (2003), diz que esse modelo fornece dados para que 

se estabeleca uma mensuraeao da relacao entre o desempenho do Capital intelectual e o 

desempenho financeiro da empresa, sem quantificar em numeros absolutos o valor 

economico do Capital Intelectual da organizacao. 

3.6 DEMONSTRACOES CONTABEIS 

A Contabilidade segundo Attie (1998), pode se destinar a estudar e controlar o patrimonio 

das entidades, do ponto de vista economico e financeiro. Em contrapartida, nao pode ser 

considerada como forma de apenas evidenciar as variacoes ocorridas nos elementos 

patrimoniais e podendo ser analisada como uma ciencia social dotada de principios e 

metodologias proprias, como se reporta a literatura, da qual, possa oferecer informacoes 

seguras a serem usadas como um imprescindivel instrumento para a tomada de decisao. 

Desta forma, para que a contabilidade possa ser uma distribuidora de informacSes precisas 

para a gestao do negocio, deve se basear em fatos importantes da nova Lei n. 11.638/07, 

onde se percebeu que os criterios de demonstracoes contabeis sofreram mudancas em 

relacao a lei anterior, trazendo avancos relevantes e garantindo assim a qualidade das 

informacoes contabeis. 

O advento da Lei n. 11.638/07, que foi sancionada no final de 2007 com vigencia a partir de 

2008, veio para poder modificar significativamente as secoes contabeis da Lei n. 6.404/76 e 

da lei primaria n. 2.627/40, com vistas a elaboracao de atos normativos. 

Conforme Girotto (2008), as mudancas que a nova lei trouxe, pode representar uma 

importante mudanca nas praticas contabeis brasileiras, podendo de tal forma, refletir a 

clareza e a prestacao de contas para a sociedade. Seus objetivos passam por uma 

convergencia das regras contabeis nacionais com padroes intemacionais de contabilidade, 
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caminhando assim para criterios de maior seguranga ao investidor e ao mercado de capitals 

como um todo para uma melhor analise dos dados financeiras. 

Contudo, de acordo com a CVM, essa nova lei trouxe em seu regulamento tambem 

mudancas nas demonstracoes de fluxos de caixas (DFC) e no valor adicionado (DVA), das 

operacoes e transagoes sujeitas aos ajustes para investimentos. Portanto, as eventuais 

mudancas ocorridas pela lei 11.638/ 07, que altera e revoga dispositivos da lei anterior, 

poderao influenciar as demonstracoes financeiras de encerramento do exercicio, e se for 

possivel, uma avaliagao se seus efeitos no resultado do periodo e no patrimonio da 

entidade. 

3.6.1 Balanco Patrimonial 

Para Attie (1998), o Balanco Patrimonial e a demonstracao financeira que objetiva 

representar a posigao patrimonial e financeira de uma determinada entidade. 

Neste sentido, esta demonstracao contabil, pode ser denominada como a apresentacao dos 

conhecimentos gerais sobre a situacao financeira da empresa, que sao obtidos, pela 

contabilidade no qual conceme a verificar as oscilacoes da riqueza patrimonial, 

possibilitando aos seus usuarios a adequada interpretacao e analise das suas posigoes 

patrimoniais e financeiras, em face do confronto entre ativo e passivo do patrimonio e poder 

assim comparar com o exercicio anterior. 

O Balanco Patrimonial, conforme a Lei n°. 11.638/07 sofreu mudancas importantes em sua 

estrutura, onde o ativo permanente, que antes era composto so por investimentos, ativo 

imobilizado e diferido, agora e acrescido tambem, de ativos intangiveis, dos quais podem 

corresponder aos direitos por objetos de bens incorporeos, e que podem ser de grande 

importancia para as empresas, ja que estes ativos tern impactado sobremaneira a 

composicao do patrimonio das empresas, impulsionando o valor de mercado das 

organizagoes em relagao ao seu valor contabil. 

Desta forma, nota-se que o Balango Patrimonial agora passa a ser uma demonstragao 

evidencia com mais clareza os recursos intangiveis dos quais vem assumindo importante 

papel na vantagem competitiva das entidades. 
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3.6.2 Demonstragao do Resultado do Exercicio 

A Demonstracao do Resultado do Exercicio, segundo Almeida (2007), tern como principal 

objetivo relatar o lucro ou prejuizo apurado pela empresa em determinado exercicio social. 

Neste contexto, a Demonstracao do Resultado do Exercicio e uma demonstracao contabil, 

que se propoe a evidenciar a composicao do resultado formado num determinado periodo 

de operacoes das organizacoes, que mediante confronto entre as receitas e os 

correspondentes custos e despesas, observara a formacao de varios niveis de resultados. 

Contudo, verifica-se que a Lei n°. 11.638/07 avaliou mudancas de criterios contabeis para 

esta demonstracao podendo analisar pontos sobre os instrumentos financeiras, detalhes 

sobre o fluxo de caixa futures, limites de saldo de reservas, e avaliacao de investimentos em 

coligadas e controladas, dentre outros, considera-se as participates de debentures, de 

empregados e administradores, de instituigoes ou fundos de assistencia ou previdencia de 

empregados, caracterizando-os nao mais como uma despesa. 

3.6.3 Demonstracao de Lucros ou Prejuizos Acumulado e Demonstracao das 

Mutacdes do Patrimonio Liquido 

A Demonstragao dos Lucros ou Prejuizos Acumulados (DLPA) e a Demonstragao das 

Mutacdes do Patrimonio Liquido (DMPL) sao demonstragoes que podem evidenciar em 

seus relatorios em um determinado periodo as mutagoes nos resultados que foram 

acumulados na organizagao. 

Em consonancia, Attie (1998), afirma que a Demonstragao de Lucros ou Prejuizos 

Acumulados e a representagao dos lucros ou prejuizos acumulados da empresa e as 

mutagoes ocorridas durante o exercicio. E conforme Almeida (2007), a demonstragao das 

mutagoes do patrimonio liquido, tern como objetivo relatar as modificagoes ocorridas no 

patrimonio liquido (grupo de contas do balanco social) em determinado periodo de tempo. 

Desta forma, avalia-se que ambas seguem o mesmo raciocinio em suas demonstragoes, 

contudo, percebe-se que as empresas podem optar em elaborar uma das duas 

demonstragoes, entretanto verifica-se que a maior parte tern escolhtdo a DMPL, pois esta 
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permite incluir a DLPA, podendo observar que no patrimonio liquido desta demonstracao 

esta presente a sub-conta lucros ou prejuizos acumulados. 

Em virtude da Lei n°. 11.638/07 que vem para alterar e revogar dispositivos anteriores, 

percebe-se que o patrimonio liquido agora passa a ser constituido por capital social, 

reservas de capital, ajustes de avaliagao patrimonial, reservas de lucros, acoes em 

tesouraria e lucros ou prejuizos acumulados. 

3.6.4 Demonstracao das Origens e Aplicacao de Recursos 

Esse tipo de demonstragao contabil, segundo Ferrari (2008), pode ser representada pelo 

fato de identificar as oscilagoes do capital circulante liquido da empresa, podendo relatar o 

valor resultante de suas atividades compreendendo ao resultado liquido do periodo. 

Conforme Almeida (2007, p. 139), a demonstragao das origens e aplicagao de recursos tern 

como foco principal: 

Relatar a natureza dos recursos que entraram na empresa e como estes 
foram aplicados. Na pratica, consiste em demonstrar a natureza das 
transagdes que afetaram o capital circulante liquido, aumentando-o ou 
diminuindo-o. 

Desta forma, observa-se que a DOAR pode gerar informagoes durante o exercicio, 

permitindo ao analista as demonstragoes contabeis o entendimento da situagao de curto 

prazo da companhia, assim sendo, pode tomar-se possivel a avaliagao da capacidade de 

pagamento das obrigagoes circulantes da empresa e tambem pode expor a politica de 

financiamentos e investimentos de recursos nao circulantes da companhia. Por 

determinagao da Lei n°. 11.638/07 a origem do capital circulante liquido deve ser adicionada 

ao lucro liquido nessa demonstracao, apesar de nao representar ainda uma receita 

realizada. 

Depois de conhecer as principals demonstragoes contabeis, percebe-se que seus relatorios 

so se reportam a geragao de informagoes meramente de ordem patrimonial, financeira e 

economica aos seus administradores e investidores. Logo, as mudangas ocorridas pela 

humanidade, que vive hoje na "Era do Conhecimento", tentou desenvolver em suas praticas 
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contabeis, segundo Krortz (2000) um demonstrative que pudesse se reportar as praticas 

sociais das organizagoes, e que poderia ser chamado de Balango Social. 

3.6.5 Balanco Social 

Durante muito tempo, as praticas contabeis, segundo Kroetz (2000), eram usadas unica e 

exclusivamente para uso dos proprietaries das empresas, mais tarde, observou-se que as 

informacoes das demonstragoes contabeis puderam se expandir aos usuarios externos e 

internos da organizagao. Desta forma, verificou-se a necessidade do surgimento de uma 

demonstragao que pudesse demonstrar o que as empresas faziam em prol da sociedade e 

de seus colaboradores. Segundo Reis (2007, p. 37), "azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA elaboragao do Balango Social nos 

moldes atuais, evidencia uma evolugao dos relatorios contabeis, que apresentam 

informagoes e dados sobre funcionarios e atividades sociais praticadas pelas empresas". 

Conforme Kroetz (2000), as praticas de responsabilidade social foram adotadas inicialmente 

nos Estados Unidos, nos anos 60 e na Europa nos anos 70, mas particularmente na Franga, 

Alemanha e Inglaterra. Nesta epoca as empresas ja se preocupavam em apresentar seus 

relatorios a partir dos resultados obtidos com investimentos sociais, pois a sociedade ja 

passava a exigir uma postura etica e social dessas empresas. Em consequencia disso, seu 

uso expandiu-se tambem para os demais continentes, para fins sociais. 

A evolugao do Balango Social no Brasil pode ser originada de diversos orgaos, empresas e 

pesquisadores sobre o assunto. Segundo Reis (2007), essa fase destacou-se de inicio, com 

Associagao do Dirigente Cristao de Empresas do Brasil (ADCE-Brasil), que na decada de 

70, surgiu com a carta de principios dos dirigentes cristios das empresas, fazendo uso 

explicito do termo responsabilidade social nas organizagoes; o autor ainda relata que nos 

anos 80 a Fundagao Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social (FIDES), procurou 

elaborar um modelo de relatorio no formato de um Balango Social, e mais tarde, a Nitrofertil 

uma empresa estatal situada na Bahia elaborou e publicou, voluntariamente, o primeiro 

documento brasileiro que carrega a denominacao de Balango Social. 

Contudo, nota-se que a ideia de Balango Social no Brasil, conforme artigo na internet, 

publique seu Balango Social, ganhou maior destaque a partir de 1997, quando o sociologo 

Herbert de Souza, langou uma campanha pela divulgacao voluntaria do Balango Social que 
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com o apoio e participacao de liderangas empresariais a campanha tornou-se a pratiea mais 

disseminada. 

A partir de entao, pode-se perceber que as empresas diante de um novo cenario de 

economia global baseada no uso de recursos intelectuais, comecaram a preocupar-se em 

elaborar e divulgar, substancialmente, agoes desenvolvidas em prol da comunidade, do 

meio ambiente e dos seus funcionarios e principalmente deste, passando a avaliar que 

agoes sociais concretas podiam se tornar uma questao de sobrevivencia da organizagao, e 

que tal elemento humano, assumindo o posto de trabalhador do conhecimento, poderia 

utilizar-se de sua criatividade e habilidades para, consideravelmente impulsionar o 

desempenho econdmico-financeiro da empresa. 

Corroborando, Taylor (1980, p. 13) afirma,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "que nao e possivel conceber uma empresa sem 

homens nem mesmo nesta epoca de progressos no campo da cibemetica e 

consequentemente progresso tecnologico", desde o principio este pensamento pode ajudar 

na percepcao que maquinas e equipamentos por mais avangadas que sejam poderiam esta 

sempre subordinadas ao homem, que diante de uma mente valiosa tern a virtude de poder 

criar agoes novas para que as empresas possam se sobressair a frente na vantagem 

competitiva. 

Em consonancia, Tinoco (2001) afirma que, o Balango Social e um instrumento de gestae e 

informagao que tern por objetivo mostrar, da forma mais transparente, informagoes 

economicas e, principalmente sociais, relativas ao desempenho das entidades, para todos 

os seus usuarios, inclusive seus funcionarios. 

Nesta perspective, percebe-se que o Balango Social passa a ser um demonstrative que 

pode revelar informagoes de carater economico e social aos mais diferentes usuarios do 

sistema de informagoes contabeis como investidores, acionistas, comunidade em geral, 

dentre estes, os seus proprios empregados. 

Complementando este raciocinio, (Kroetz, 2000, p. 82), afirma que: 

O Balango Social pode ser um instrumento que amplie e reforce a 
integragac- da entidade com os empregados, acolhendo sugestoes e 
estimulando a participagao voluntaria de todos os niveis da organizagao, 
funcionando como uma ferramenta de controle e de estlmulo a qualidade 
organizacional. 
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Desta forma, a elaboragao e divulgagao do Balanco Social de forma fidedigna podem 

consolidar e evidenciar a transparencia e o senso de responsabilidade social que as 

empresas devem assumir em suas relagoes com a sociedade em geral e com a area de 

recursos humanos, assim sendo, Tinoco (2001) ainda afirma que, o Balanco Social passa a 

ser um sistema de informacao dirigido ao publico a resperto do comportamento socialmente 

responsavel da organizacao. 

Portanto, acredita-se que a divulgagao das agoes das organizagoes que sao desenvolvidas 

para favorecer o social, atraves da publicagao do Balango Social, no qual pode estar 

inserido no piano interno voltado para politicas de preservagio do meio ambiente e 

principalmente investimento para melhor capacitar o seu "ativo humano", pode ser de 

grande valia nao somente para o publico como tambem para a propria organizagao que as 

publica, haja vista, que estes indicadores podem ser usados como fatores relevantes para a 

sustentabilidade e agregagao de valores na empresa. 



CAPITULO 4 

4 ANALISE DOS RESULTADOS 

Este capitulo revela os resultados obtidos na pesquisa, atraves de dados selecionados, peia 

avaliagao do Capital Intelectual, do qual foi escolhido neste estudo, o metodo de 

mensuraeao da diferenga entre o Valor de Mercado e Valor Contabil, com objetivo, de 

proporcionar um melhor entendimento, acerca de como obter impulso no Capital Intelectual, 

por meio das agoes de educagao e capacitagao de profissionais, cujos dados, foram 

colhidos dos Balangos Sociais das empresas objeto de estudo. 

Neste sentido, a pesquisa ainda deseja mostrar, a relacao existente entre o impacto 

economico e as agoes de educacao e capacitagao dos funcionarios, evidenciando que estas 

agoes, possam alavancar o Capital Intelectual das organizagoes, atraves da determinagao 

do valor investido neste ativo intangivel, "capital humano". 

4.1 DETERMINACAO DO CAPITAL INTELECTUAL 

Stewart (2002, p. 40), define o Capital Intelectual como sendo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "o conhecimento que 

transforma as materias - primas e as tomas mais valiosas". 

No mesmo sentido, Chiavenato (2004, p. 54), afirma que "para incrementar o capital 

intelectual, as organizagoes estao se transformando em verdadeiras organizagoes do 

conhecimento e de aprendizado". 

Os autores revelam a importancia da transformagao da informagao em conhecimento, 

competencias, criatividade e inovagao para a criagao de valor, atraves da capacitagao de 

seus funcionarios. 

O Capital Intelectual, segundo Souza (2007), pode ser visto, como o patrimonio imaterial das 

empresas. Contudo, percebe-se que o valor economico, n io esta somente em seus ativos 

tangiveis, mas principalmente, no valor de seus ativos intangiveis, podendo tornar-se, fortes 

aliados, para geragao de valor. O capital humano, as pessoas ou talentos das empresas, 
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precisam ser desenvolvidos e mantidos, transformando-se em um forte aliado para o 

enaltecimento do Capita! Intelectual, atraves de acoes, que possam elevar o nivel intelectual 

das pessoas inseridas nas organizacoes. 

Atraves dos conceitos relatados por alguns pesquisadores, sobre o Capital Intelectual, este 

item da pesquisa, procura mostrar que suas informacoes e avaliagao, podem ser 

indicadores importantes para explicar a relacao entre o valor de mercado das empresas e o 

valor de seus ativos liquidos. 

Neste sentido, a relacao do Capital Intelectual com os valores investidos em capacitagao 

dos profissionais das empresas analisadas e seu impacto no ambito organizacional, sao 

partes relevantes para que possam alcangar resultados satisfatorios. 

Contudo, Matheus (2003), observa que, a parcela de contribuigao dos ativos tangiveis 

correspondendo ao valor criado, tern diminuido substancialmente, em detrimento, de um 

crescente aumento de valor criado, relativo ao Capital Intelectual da empresa. 

A tabela a seguir, vem implementar e mostrar o significativo valor do Capital Intelectual, nas 

organizagoes em evidencia, exprimindo e evidenciando de forma clara, o valor absoluto do 

Capital Intelectual nas respectivas empresas. 

TABELA 1 
Capital Intelectual (R$ Mil) 

Empresas: Vale do Rio Doce Metalurgia GerdauzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SI A Petrobras 

Periodos: 2006 2006 2006 
VM (Preco corrente 

da acao x qde) R$ 157.703.198 R$ 18.122.292 R$ 226.861.649 
Patrimonio Liquido (VC) R$ 39.098.760 R$ 4.753.321 R$ 97.530.648 

Capital Intelectual 
(VM-VC) R$ 118.604.438 R$ 13.368.971 R$ 129.331.001 

Fonte: (Disponivel em: <http://www.bovespa.com.br/>. Acesso em 15/05/08) 

Neste sentido, a avaliagao do Capital Intelectual nas empresas objeto de estudo, pelo 

metodo proposto de mensuragao, relata que as tres empresas possuem valores 

consideraveis de Capital Intelectual, indicando maior indice para a Petrobras, com o valor de 

R$ 129.331.001, expressos em mil, podendo elevar e agregar assim, valores que sao 

intangiveis, porem relevantes, ao seu valor de mercado. Atrelado no mesmo pensamento, 

Stewart (1998), reflete a importancia dos ativos intelectuais de uma empresa, estimando que 

estes, representem valores bem mais valiosos que os ativos tangiveis registrados 

contabilmente. 

http://www.bovespa.com.br/


59 

Ainda pela analise da tabela 1, a Vale, apresenta-se, em segundo lugar, com urn valor de 

R$ 118.604.438 e por ultimo a Gerdau com urn indice de R$ 13.368.971, ambos os valores, 

expressos em mil, podendo considerar dessa forma, seus respectivos valores de mercado 

que podem ser impactados sobremaneira, pelo seu Capital Intelectual. 

Diante do exposto, segundo Wernke (2002, p. 28),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a concepgao mais aceita, tern sido 

entender, que o valor do capital intelectual reside no valor da empresa, que excede o valor 

dos ativos tangiveis". Desta forma, percebe-se a importancia do Capital Intelectual para a 

vida economica das organizacoes. 

Contudo, o grafico abaixo, vem indicar a relacao do valor do Capital Intelectual na vida 

organizacional das empresas abordadas, expondo o que ja fora dito anteriormente por 

estudiosos da area, que este se sobrepoe sobre os valores contabeis impactando de tal 

maneira seus valores de mercado. 
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_ R$ 200.000.000 
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2 R$ 100.000.000 
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GRAFICO 1: Capital Intelectual (VM-VC) 
Fonte: (<http://www.bovespa.com.br/>. Acesso em 15/05/08) 

Em consonancia, o grafico acima, pode indicar com maior transparencia, que a Petrobras, 

assume realmente o maior indice de capital intelectual em relacao as outras duas empresas 

pesquisadas, que de fato, e atrelado ao seu valor de mercado, podendo ser atribuldo aos 

investimentos de acoes que esta empresa desenvolve em prol de seus colaboradores. 

Portanto, e importante ressaltar, que a gestao do Capital Intelectual na vida das empresas, 

pode ser considerada, como urn importante instrumento na conquista de urn mercado 

http://www.bovespa.com.br/
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eficiente, e que de fato, tal elemento, Capital Intelectual, passa a agregar valores e 

vantagem competitiva no mundo dos negocios. 

4.2 I N F L U E N C E S QUANTITATIVAS DO CAPITAL INTELECTUAL SOB O 

RESULTADO L lQUIDO 

Conforme Klein (1998), a estrategia de disseminar o Capital Intelectual, consiste em 

repensar como as empresas criam valores e resultados economicos em uma perspectiva 

centrada no papel dos ativos intelectuais nas operagoes da empresa. 

Dessa forma, vale salientar o Capital Intelectual, como sendo urn fator essencial na 

formagao de valores das empresas, para que de certa forma, possa impactar os resultados 

operacionais das mesmas. 

Em consonancia, Stewart (1998) afirma que, a gestao dos ativos intangiveis, e fundamental 

para a criagao de valor e diferencial competitive, contribuindo de forma decisiva, na 

conquista de resultados sustentaveis. Este autor, ainda revela que o Capital Intelectual, tern 

urn poder economico real, de gerar resultados satisfatorios no ambiente organizacional. 

De acordo com o Relatorio anual 2006 da Petrobras, bons resultados liquidos apurados 

neste ano, com o valor de R$ 25.918.920, expresso em mil reais, conforme tabela 2, podem 

ser frutos de investimentos em recursos humanos, que podem ser de extrema importancia 

para o desenvolvimento economico desta empresa. 

T A B E L A 2 

Resultado liquido / Capital Intelectual 

Empresas Vale do Rio/Doce Metalurgia Gerdau S/A Petrobras 

Periodos: 2006 2006 2006 

Resultado Liquido 
do Periodo R$ 13.431.005 R$ 1.345.474 R$ 25.918.920 

Capital Intelectual 
(VM-VC) R$ 118.604.438 R$ 13.368.971 R$ 129.331.001 

Resultado Liquido / 
Capital Intelectual R$ 0,11 R$ 0,10 R$ 0,20 

Fonte: (< http://www.bovespa.com.br/>. Acesso em 15/05/08) 

Ainda analisando a mesma tabela, a Vale obteve o valor liquido de, R$ 13.431.005 e a 

Gerdau R$ 129.331.00, ambos os valores expressos em mil reais. Nessas empresas, 

http://www.bovespa.com.br/
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segundo seus relatorios anuais de 2006, tambem salientam, a relevancia de se conquistar 

novos mercados e novos valores de resultado, pela utilizagao plena de recursos intelectuais 

existentes, onde Klein (1998), condiz com o que fora dito, afirmando que, cada vez mais as 

organizagoes estao implementando sistemas de alavancagem do intelecto profissional, com 

objetivos de atingir altos indices de resultado economico no ambito organizacional. 

Neste sentido, a tabela 2, acima evidenciada, vem expor os valores do resultado liquido 

relacionado com o Capital Intelectual das empresas Vale, Gerdau e Petrobras. 

Desta forma, observa-se que o Resultado Liquido da Gerdau S/A, corresponde 

aproximadamente 10% do Capital Intelectual, na Vale este percentual seria de 11%, e a 

Petrobras, apresenta-se com 20%. Comparando esta relagao, entre o Resultado Liquido e o 

Capital Intelectual nessas tres empresas, percebe-se que este indice e maior na Petrobras. 

Contudo, tais informagoes, pode ser melhor visualizada por urn grafico que estabelece a 

relagao do Resultado Liquido / Capital Intelectual. 

R$ 140.000.000 

Vale Gerdau Petrobras 

Empresas 

GRAFICO 2: Impacto do capital intelectual 
Fonte: (< http://www.bovespa.com.br/> ) 

Neste sentido, conforme Gracioli (2005), a importancia do Capital Intelectual, como 

agregador de valor para as empresas, ja que motivadas por uma posigao competitiva 

favoravel e de uma melhor performance nos resultados economicos, elaboram suas 

estrategias competitivas, de maneira a estabelecer uma posigao lucrativa e rentavel em 

relagao as outras empresas, atraves de uma eficiente gestao do Capital Intelectual. 

http://www.bovespa.com.br/
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Neste contexto, a Petrobras, apresentou um resultado com melhor desempenho entre as 

empresas pesquisadas, pois diante, do valor contributivo do Capital Intelectual em sua 

performance economica, percebe-se, que esta empresa investe e faz bom uso de seus 

recursos intelectuais, para que, de forma favoravel impulsionem seus resultados, mesmo 

que segundo Stewart (1998), investimentos nesse recurso intangivel, sejam investimentos, 

cujos retornos sejam de longo prazo. 

Contudo, Chiavenato (2004), ainda reflete que o capital financeiro esta cedendo lugar para o 

Capital Intelectual, como a base fundamental das operacoes empresariais focado 

substancialmente, nos resultados das empresas. Desta forma, percebe-se que retornos 

sobre investimentos de recursos intelectuais, mesmo que tenham resultados de longo prazo, 

sao bastante favorecedores para a formacao de um resultado favoravel e agradavel no 

ambito economico. 

4.3 EDUCAQAO E CAPACITAQAO PROFISSIONAL: CONTRIBUIQAO PARA 

FORMAQAO DO CAPITAL INTELECTUAL 

Observa-se, que empresas brasileiras, estao preocupadas e empenhadas na capacitacao e 

educacao de seus profissionais, podendo tornar-se agentes de transformagao do nivel 

intelectual, elevando os conhecimentos, competencias e estimulando a formacao de 

pessoas, capazes de gerar valor economico no ambito organizacional. 

Em consonancia, Souza (2007), afirma que, as organizagoes ja se conscientizaram da 

importancia do capital humano, portanto, abordaram mudangas de investimentos em suas 

estruturas organizacionais, no intuito de char um ambiente propicio para a captagao de seu 

conhecimento, na busca de reter tais ativos, como tambem, desenvolver pessoas, para se 

tornarem ativos humanos valiosos para as empresas, no ambito do desenvolvimento de seu 

valor de mercado ou do Capital intelectual. 

Neste sentido, Gracioli (2005), explica que tal fato, vem fazendo com que as organizagoes, 

inovem em suas estrategias e planejamentos, o que leva as mudangas significativas no 

modo como as empresas avaliam o sucesso dos negocios, bem como na condugao de sua 

performance economica organizacional. 
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Desta forma, acredita-se que a realizagao de investimentos em educagao e capacitagao dos 

trabalhadores nessas empresas objeto de estudo, possa ser a base para o desenvolvimento 

das estrategias organizacionais das mesmas, e para a conquista de um resultado 

diferenciado. Contudo, percebe-se que seus colaboradores, podem desempenhar papeis 

fundamental's na construcao de empresas, com uma vantagem competitiva favoravel. 

Em consonancia, Matheus (2003) vem reafirmar, a importancia do Capital Humano, para as 

organizagoes na criagao de valores, significando, sobretudo ressaltar, a importancia das 

pessoas, considerando suas caracteristicas, suas posturas e finalmente, sua capacidade de 

desenvolver tarefas. 

Neste contexto, percebe-se que, nas empresas em questao, investimentos realizados em 

recursos humanos, vem enaltecer a gestao de pessoas, seja na qualidade, na capacidade e 

no treinamento, favorecendo assim, competencias renovadas as seus profissionais, na 

pratica de seus servigos e na relagao com as empresas objeto desse estudo. 

Logo, a gestao de Recursos Humanos, movidas por agoes educacionais e de capacitagao, 

conforme Tinoco (2007) pode ser vista pelas empresas, como a necessidade de contribuir 

para seu valor de mercado no mundo dos negocios. 

Atraves dos numeros extraidos dos Balangos Sociais de 2006, das empresas analisadas, os 

quais foram formatados na tabela abaixo, para um melhor entendimento, pode-se afirmar 

que, essas empresas investem em projetos e programas, para o aprimoramento dos seus 

funcionarios na pratica de seus servigos, de modo a reverter em valores de mercado para 

estas organizagoes, como tambem, tornar-se elementos primordiais na geracao do Capital 

Intelectual. 

TABELA 3 
Valores investidos em educacao e capacitagao profissional (em mil R$) 

Empresas Vale do Rio Doce Metalurgia Gerdau S/A Petrobras 

Periodos 2006 2006 2006 

Educacao 
Capacitagao e 

desenvolvimento 
profissional 

R$ 69.000 R$ 40.337 R$ 87.189 

R$ 328.700 

Total R$ 69.000 R$ 40.337 RS 415.889 

Fonte: (Disponivel em: <http//www.gerdau.com.br>; <http//www.vale.com.br/>; 
http//www. petrobras.com. br/>) 

Desta forma, conforme consta na tabela 3, observou-se que, a Petrobras, e a empresa que 

mais investe em educagao e capacitagao para qualificar seu capital humano, 

http://www.gerdau.com.br
http://www.vale.com.br/
http://petrobras.com
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correspondendo a cifras de R$ 87.189 mil, investidos em educagao continuada de seus 

trabalhadores e R$ 328.700 mil em treinamentos e capacitagao, somando-se no total de R$ 

415.889 valores em mil, que sao investidos em desenvolvimento de habilidades e esperteza, 

pois, segundo o relatorio anual de 2006 da mesma, tais valores investidos, vem para 

complementar e contribuir na soma dos conhecimentos de seus colaboradores, a fim de 

desenvolver pessoas, para que, de forma habilitada possam favorecer a organizagao. 

Neste sentido, nota-se, que esta empresa, nao se resume em apenas obedecer a normas e 

principios para a obtencao de um bom lucro, procurando tambem exaustivamente, meios 

que possam introduzir elementos educacionais, no sentido de viabilizar espagos, para que, 

seus trabalhadores desenvolvam seus potenciais de habilidades e competencias, 

contribuindo assim, no resultado economico da empresa. 

Em consonancia, Chiavenato (2004, p. 402), afirma que,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "o treinamento envolve a 

transmissao de conhecimentos especificos relativos ao trabalho, atitudes frentes a aspectos 

da organizagao, da tarefa e do ambiente e desenvolvimento de habilidades e competencias". 

Sendo assim, a Gerdau e a Vale, tambem refletem sua parcela de contribuigao no 

desenvolvimento do Capital Intelectual, atraves de agoes que adicionem conhecimentos e 

espertezas ao seu quadro funcional nos seus respectivos ambientes organizacionais. A 

tabela 3 revela que a Gerdau S/A, aplica R$ 40.337 mil e a Vale R$ 69.000 mil, ambas em 

educagao. 

De acordo com os Balangos Sociais de 2006 das mesmas, agoes de capacitagao e 

desenvolvimento profissional, nao vieram expressas de forma analitica, subtendendo-se 

que, os valores investidos nessas agoes, foram implementados em agoes educacionais, que 

para um melhor entendimento dessa atitude, Chiavenato (2004), diz que, treinamento e 

capacitagao, sao processos educacionais das quais as pessoas aprendem conhecimentos e 

habilidades, em fungao dos objetivos definidos pelas empresas. 

Contudo, avalia-se que ambas as empresas, investem em agoes que capacite seus 

profissionais mesmo que, em seus balangos sociais, nao reflitam claramente, pois conforme 

Reis (2007), o Balango Social nao tern normas e metodologias especificas a serem 

seguidas. 

Portanto, mesmo com diferentes oscilagoes de valores de investimentos em agoes de 

capacitagao e educagao, percebe-se que, tanto a Gerdau, como a Vale e a Petrobras, 

contribuem, para a ampliagao e disseminagao do Capital Intelectual, dentro de suas 

estruturas organizacionais, embora em volumes variados. 
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Desta forma, segundo os relatorios anuais de 2006 das empresas em evidencia, percebe-se 

que, o alvo de se investir em recursos humanos, atraves de programas educacionais 

continuados, faz parte de um processo de estrategias adotadas por estas empresas. Sendo 

assim, avalia-se nesta pesquisa, que os investimentos em recursos humanos, contribuem 

favoravelmente, para um bom desempenho economico do Capital Intelectual, no ambito 

organizacional das empresas avaliadas. 

Neste sentido, segundo as praticas de Recurso Humanos contidas no relatorio de 

sustentabilidade da Vale, essa empresa trabalha e investe em seus funcionarios, 

valorizando os talentos existentes e capacitando os seus profissionais, alinhando a gestao 

de pessoas a estrategia organizacional da empresa, alem de privilegiar seus colaboradores, 

com um ambiente de trabalho seguro e saudavel, com condicoes adequadas para o pleno 

desenvolvimento das atividades profissionais. 

Ja na Petrobras, seu relatorio anual de 2006, aponta a area de recursos humanos, como um 

fator chave para a implementagao das estrategias da companhia, com objetivos e iniciativas 

especificas, dessa forma, a missao da politica de recursos humanos, tern como foco 

principal, assegurar o seu ativo intangivel de maior valor, o capital humano, um ambiente 

favoravel, de forma a motivar e capacitar o mesmo, a fim de que ele possa contribuir 

favoravelmente na criacao de valor na empresa. 

Conforme, apresentado no relatorio anual da Gerdau 2006, esta organizagao preza pela 

transparencia e dedicagao na gestao de pessoas, implementando assim, uma area de 

recursos humanos focado no objetivo de formar profissionais diferenciados e capazes de 

agregar sobremaneira, valores em seu ambito organizacional. Alem disso, a empresa em 

evidencia, compartilha conhecimentos, competencias e esperteza para assim, desenvolver 

em seu ambiente organizacional, pessoas capacitadas de forma alinhada as metas 

estrategicas da empresa, para que possam contribuir de forma eficiente no exercicio de 

suas fungoes. 

Atraves da avaliagao do grafico adiante, percebe-se que a Petrobras, obtem o primeiro 

lugar, com altos indices de investimento em capacitagao e educagao, fomentando 

consequentemente, alto indices de disseminagao do Capital Intelectual e neste mesmo 

sentido, maiores indices de valores de mercado. 
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GRAFICO 3: Investimentos em Recursos Humanos em beneficio do capital intelectual. 
Fonte: Balangos sociais 2006 das respectivas empresas. 

O grafico acima, apresenta que a Petrobras, assume o maior indice em valores mil de 

investimentos em educagao e capacitagao. De forma ampla, percebe-se, que a atengao 

quanto aos investimentos na area de Recursos Humanos, deve ser, evidenciado no 

planejamento estrategico, dessa forma, e necessario destinar recursos para educacao e 

capacitagao de seus profissionais, no intuito, de formar altos indices de Capital Intelectual, ja 

que, pela analise da pesquisa, a Petrobras mostrou-se, uma empresa que obtem 

significativamente, valores de mercado satisfatorios, que poderao impactar sobremaneira, o 

seu valor economico no ambito organizacional, alem de proporcionar, vantagem competitiva 

no mundo dos negocios. 

Desse modo, atraves da analise do grafico 3, observa-se que a Petrobras, tern um maior 

potencial de agregados de capacitagao, que possibilitara, a elevagao do nivel intelectual de 

seus funcionarios, podendo assim, estimular os mesmos, para a formacao do Capital 

Intelectual no ambiente da empresa, que pode ser relatado pelos investimentos realizados 

em seu quadro funcional. Comparando a situagao acima, em relagao as empresas Gerdau e 

Vale, a Petrobras, se sobressai em 2006, pois, investimentos no desenvolvimento de 

Recursos Humanos, foram revelados em maiores volumes. 

Portanto, o que na realidade se pretende analisar, e a contribuigao significativa de agoes, 

que sao desenvolvidas pelas empresas na gestao de pessoas, e que de forma satisfatoria, 

possam contribuir na formagao do Capital Intelectual. 
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4.4 CAPITAL INTELECTUAL E O VALOR DE M E R C A D O 

Conforme, Relatorio da Administracao do ano de 2006 das empresas Vale, Gerdau e 

Petrobras, o Capital Social destas empresas, e composto por agoes preferenciais (capital 

nao-votante) e ordinarias (capital votante), podendo variar, em relagao aos seus valores de 

mercado que de fato, se revelam mais relevantes no mundo dos negocios. No mesmo 

pensamento, Gracioli (2005), afirma que, as empresas tern habitualmente, valores de 

mercados superiores aos valores dos ativos tangiveis, e que esse excesso, e atribuido ao 

Capital Intelectual. 

Desta forma, tal importancia dada ao Capital Intelectual, pode esta relacionado, pelo fato de 

outros mercados, se interessarem na compra de agoes negociaveis nessas empresas objeto 

de estudo, tomando como base e como fator proeminente na aquisigao dessas agoes, seus 

valores de mercado e nao os contabeis. 

Neste sentido, segundo Gracioli (2005), a atencao dirigida ao Capital Intelectual, e 

amplamente merecida, visto que, as organizagoes e os negocios estao se redefinindo em 

termos de formatos e transagoes comerciais, e que esse novo recurso, "Capital Intelectual", 

passa a ter significativa importancia na incrementagao do valor de mercado das empresas. 

Contudo, percebe-se atraves da pesquisa, o impulso nos negocios das empresas em 

questao, como tambem, nos valores de suas agoes, que podem oscilar por fatores relativos 

aos ativos intangiveis, ou seja, ao seu Capital Intelectual, pois, segundo Stewart (1998), tal 

elemento, torna-se, crucial para alcangar vantagem competitiva, impactando sobremaneira, 

os valores de mercados das mesmas, favorecendo assim, seus negocios no ambito 

organizacional. 

Sendo assim, este item da pesquisa, vem revelar, que os valores de mercado das empresas 

analisadas, podem indicar o caminho de crescentes conquistas e da superagao de 

resultados, na vantagem competitiva no mundo dos negocios, atrelado aos valores totais de 

suas agoes na composigao de seu Capital Social. 

A tabela a seguir, implementa em sua estrutura, valores do Capital Social e as agoes das 

empresas em evidencia que o compoe, revelando, a formagao dos valores de mercado de 

cada empresa. 



68 

TABELA 4 
Valores de Mercado das empresas conforme cotagao das agoes em 15/05/08 

Empresas: Vale do Rio Doce Metalurgia Gerdau S/A Petrobras 

Periodos: 2006 2006 2006 

Qde.: 1.499.899 62.377 2.536.674 
Ordinarias Vlr unit.: R$ 69,13 R$ 95,63 R$ 55,55 

Vlr total: R$ 103.688.017,87 R$ 5.965.112,51 R$ 140.912.240,70 

Qde.: 959.758 124.753 1.850.364 

Preferenciais Vlr unit.: R$ 56,28 R$ 97,45 R$ 46,45 

Vlr total: R$ 54.015.180,24 R$ 12.157.179,85 R$ 85.949.407,80 

Totais 
Qde.: 2.459.657 187.130 4.387.038 

Totais 
Vlr total: R$ 157.703.198,11 R$ 18.122.292,36 R$ 226.861.648,50 

Fonte: (<http://www.bovespa.com.br/>) 

Analisando a tabela acima, percebe-se, que a Petrobras pela relacao do valor total das 

agoes, conforme, a cotacao do mercado na presente data 15/05/08, mostra-se, com maior 

indice de valor de mercado, cujo valor e de R$ 226. 861.648,50, a Vale em segundo lugar, 

com R$ 157.703.198,11 e por ultimo a Gerdau com R$ 18.122.292,36, cujos valores, sao 

todos expressos em reais mil. 

Esse enfoque pode revelar a influencia do Capital Intelectual, na formacao dos valores de 

mercado das empresas avaliadas, do qual, fora visto no primeiro item deste capitulo, 

evidenciando de fato, os impactos ocorridos neste recurso intangivel nas empresas 

avaliadas, e sua relagao de modo satisfatorio com o valor de mercado. 

Em consonancia, tais valores formatados na tabela 4, podem indicar, com maior 

transparencia, que a Petrobras, assume realmente o maior valor de mercado, que de fato, e 

composto pela soma dos valores totais das agoes ordinarias e preferenciais, cujos valores, 

respectivamente e de R$ 140.912.240,70 e R$ 85.949.407,80, que juntos, formam o valor de 

mercado desta empresa em evidencia, da mesma maneira, tal processo, acontece nas 

demais empresas, 

Desta forma, ainda pela analise da mesma tabela, a quantidade total das agoes, que 

compoem o Capital Social destas empresas, corresponde, ao valor expresso em mil, de R$ 

4.387.038 na Petrobras, revelando-se, sempre superior as demais empresas analisadas, e 

tal relagao, pode ser comparada, pelo agregado maior de valores totais de suas agoes 

preferenciais e ordinarias, que formam seu valor de mercado, contribuindo assim, para o 

melhor desenvolvimento economico desta empresa. A Vale, vem em seguida com 

consideraveis valores totais de agoes na composicao de seu Capital Social, cujo valor em 

mil e de R$ 2.459.657 e a Gerdau que apresenta o menor valor, e de R$ 187.130. 

http://www.bovespa.com.br/
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Neste contexto, a disseminacao do Capital Intelectual, na Petrobras, e fortemente ampliado, 

pelo valor de suas agoes, que sao implementados no Capital Social da mesma, beneficiando 

assim, seus resultados economicos e sua vantagem competitiva, atraves de um crescente 

valor de mercado em suas relagoes de negocios, como tambem, pela valorizagao que esta 

empresa da ao seu capital humano, atraves de investimentos realizados em capacitagao e 

educagao continuada, como foi visto, anteriormente. 

Segundo Chiavenato (2004), capital humano, e constituido por pessoas dotadas de 

competencias, habilidades e conhecimentos, e que sao elas que proporcionam a vantagem 

competitiva, desta forma, e importante desenvolve-las, para assim, contribuirem de forma 

competente, na criagao de valor no ambito organizacional. 

Avaliando, que valores de mercado podem ser, de suma importancia para a estrategia de 

negocios das organizagoes, percebe-se que estes valores, sao fortemente influenciados e 

ampliados pelo Capital Intelectual, existente dentro das empresas objeto deste estudo, 

percebendo sobremaneira, valores significativos de mercado sobre o seu valor patrimonial. 

Conforme Gracioli (2005), a performance organizacional, diz respeito a sua situagao em 

relagao aos seus concorrentes. Nesta perspectiva, nota-se, que o Capital Intelectual, vem 

enaltecer os valores de mercado nas empresas em estudo, como foi visto, passando a ser 

um forte aliado, na conquista de objetivos e metas determinadas, para o alcance do sucesso 

e da lucratividade no mundo dos negocios. 

Portanto, percebe-se que, o valor de mercado e o capital intelectual, tern uma relagao que 

favorece as empresas no ambito economico, criando assim, condigoes de sustentabilidade 

dessas empresas, em um ambiente altamente competitive. 

4.5 AQOES DE EDUCAQAO E CAPACITAQAO DOS TRABALHADORES 

Com relacao as medidas de desempenho do Capital Intelectual, as empresas brasileiras 

acionarias, buscam desenvolver agoes que contribuam para a qualificacao e excelencia de 

seus profissionais. Desse modo, para se ter uma compreensao melhor dessa questcio, e 

viavel que se conhecam as mais importantes formas de desenvolver o Capital Intelectual, de 

acordo com as informacoes contidas nos seus Balangos Sociais e relatbrios anuais de 2006 

das companhias, objeto de estudo deste trabalho. 
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A empresa Gerdau, conforme seu relatorio anual 2006 acredita que possa ser fundamental o 

desenvolvimento continuo e permanente de seus colaboradores, na conviccao de que 

atitudes como estas possam ser fundamentals frente aos desafios globais, e que atraves 

dos projetos que sao desenvolvidos para compartilhar conhecimentos, a empresa, passe a 

favorecer sua gestao de negocios, como tambem desenvolver as pessoas com o objetivo de 

formar, reconhecer e reter profissionais diferenciados e capazes de gerar resultados 

positivos. 

O quadro abaixo, vem para informar as agoes de desenvolvimento da empresa Gerdau. 

QUADRO 5 
Agoes para o desenvolvimento dos profissionais da Gerdau 

I Empresa Gerdau 

• Reconhecimento dos profissionais atraves de um sistema especlfico que ajude no 
crescimento e ampliagao na vis£o organizacional; 

• Desenvolve uma politica de remuneracao fixa e variavel de acordo com metas e objetivos 
atingidos em cada operacao de negOcio; 

• Processo de desenvolvimento profissional continuo e estruturado; 
• CapacitacSo de pessoas em todos os niveis de negocio da empresa; 
• Treinamentos de capacitagao sao oferecidos pela empresa, atraves de um programa 
apropriado possibilitando a seus trabalhadores assumir desafios de liderangas globais; 
• Realizacao de Campanhas de conscientizacao e treinamentos para uma melhor qualidade 
de vida pessoal e profissional; 
• Utiliza-se de praticas de Recursos Humanos, formando profissionais capacitados, 
preparados e conscientes de sua importancia para a estrategia da empresa; 

Fonte: RelatOrio Anual Guerdal, 2006. 

Assim, o quadro acima, reflete que a Gerdau oferece diversos programas de 

desenvolvimento para a formagao de profissionais competentes e qualificados, pelas 

praticas de recursos humanos, favorecendo assim, o diferencial na gestao estrategica 

podendo viabilizar, vantagem competitiva nos negocios, considerando tambem, seus 

funcionarios como pega fundamental para o sucesso da empresa. Desta forma, percebe-se 

pelas agoes acima reveladas, que o auto-desenvolvimento profissional e estimulado pela 

empresa em questao. 

O quadro a seguir, apresenta de forma sintetizada, as agoes educacionais desenvolvidas 

pela Petrobras, mostrando sua relagao com seus colaboradores. 
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QUADRO 6 
Agoes de desenvolvimento dos profissionais da empresa Petrobras 

Empresa Petrobras 1 

• A formacao da educacao e capacitacao de seu corpo tecnico e gerencial e obtida pelo 
Programa de Formacao Petrobras; 

• Introduz novos conhecimentos a seus funcionarios, atraves de Programa de IntegracSo do 
conhecimento da area internacional; 

• Programas de Comunidades de Praticas permitem que seu corpo funcional dissemine o 
compartilhamento de conhecimentos; 

• A Universidade Petrobras desenvolve um ambiente para o desenvolvimento dos recursos 
humanos estimulando o desenvolvimento de conhecimentos e de uma consciencia critica de seus 
funcionarios; 

• Avanco de Nivel e Promogao incentivam o empregado no seu desempenho profissional 
alinhado-o as metas propostas da empresa. 

Fonte: Relatbrio anual da Petrobras, 2006. 

Analisando o quadro acima, (quadro 6), observa-se, que esta e uma entidade, que volta-se 

para a qualificacao de seus profissionais, introduzindo programas e projetos que estimulem 

o desempenho da capacidade individual e coletiva, com intuito de adicionar novas 

competencias operacionais, gerenciais e tecnologicas. Neste sentido, percebe-se a 

importancia de seus colaboradores, bem como de seus gestores no processo produtivo da 

empresa, podendo impulsionar o capital intelectual nessa entidade. 

Neste contexto, percebe-se que a Petrobras, valoriza cada vez mais seus empregados, 

atraves do estimulo e desenvolvimento de novas habilidades, do qual viabiliza cursos 

extensivos de especializacao e seminarios, demonstrando a preocupacao de manter um 

quadro funcional qualrficado e equilibrado. A empresa Vale, tambem tern sua parcela de 

contribuicao no processo que envolve qualificacao e capacitacao de seus profissionais. Veja 

no quadro a seguir: 

QUADRO 7 
Agoes de desenvolvimento dos profissionais da empresa Vale 

Empresa Vale I 

• A Universidade Vale - Valer sistematiza a estrategia educacional de seus trabalhadores; 
• Programas de capacitacao continuados, sao desenvolvidos a cada empregado alinhado a sua 
estrutura organizacional; 
• Videoconferencias e comunidades de praticas sao lancadas para a educacao continua de 
seus profissionais; 
• As competencias de seus profissionais e na gestao da lideranga sao impulsionadas por 
projetos inovadores e proprios; 
• Treinamentos que unem o conhecimento teOrico e pratico a realidade social e profissional 
sao oferecidos aos seus colaboradores; 
• Servigos de ensino do nivel Medio e Fundamental sao desenvolvidos como uma agao em prol 
da educacao e capacitacao de seus funcionarios; 
• Programas de p6s - graduagao e especializacao sao desenvolvidas pela empresa 
estabelecendo uma relac§o de desenvolvimento e aprimoramento de recursos humanos; 
• Programa de Intercambio adicionam aos seus profissionais novas experiencias e 
conhecimentos inovadores com empresas de diferentes pafses; 

Fonte: RelatOrio Anual de Sustentabilidade da Vale, 2006. 
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Diante das informacoes contidas no quadro de agoes de desenvolvimento dos profissionais 

da Vale, percebe-se que esta empresa, tambem realiza agoes no sentido de desenvolver o 

Capital Intelectual. Ela investe em projetos e programas, que possam transformar seus 

trabalhadores e lideres, a fim de obter pessoas capacitadas para assumir as atividades, 

atraindo e formando novos talentos. Atraves de seus Programas e projetos relacionados no 

quadro 7, percebe-se que a empresa Vale, incentiva na soma de conhecimento continuo 

nos seus colaboradores, para se obter um quadro de trabalhadores com alta competencia e 

qualificagao. Desta forma, buscando a produtividade, e o aproveitamento de seus 

profissionais, com objetivo de se valer de suas habilidades para o alcance de metas 

propostas, a Vale, utiliza-se desses projetos, para propagar novas ideias e novas 

habilidades no ambito organizacional. 

Portanto, percebe-se que todas essas empresas, acreditam que a plenitude do ser humano 

na vida organizacional, possa ser de extrema importancia no seu desempenho estrategico, e 

cada vez mais, procuram valorizar, capacitar e treinar seus trabalhadores, das mais variadas 

formas, adicionando valores, conhecimentos, esperteza e materia intelectual a seus 

trabalhadores. 

Neste sentido, Chiavenato (2004) afirma que, o capital humano, somente pode ser 

ampliado, atraves da aprendizagem pela qual move as pessoas e as organizagoes, seja em 

direcao ao desenvolvimento ou a excelencia nos negocios. 

Portanto, as empresas em evidencia, movem seus negocios com a participagao e 

colaboragao qualificada, que de forma competente seus funcionarios, adicionam valores e 

vantagem competitiva, em um ambiente organizacional. 



CAPiTULO 5 

5 CONSIDERAQOES FINAIS 

De acordo com tudo o que foi visto, atraves da realizacao desta pesquisa, percebe-se cada 

vez mais, empresas acionarias brasileiras, dependentes de seus ativos intangiveis, 

especificamente, de seu Capital Intelectual, a fim de agregar valor em seus produtos e 

servigos e, consequentemente, criar valor dentro da empresa e, assim, aumentar a riqueza 

dos acionistas ou dos proprietaries da empresa. 

Portanto, ao longo do estudo, entendeu-se que o Capital Intelectual, deve ser visto e tratado 

como impulsionador do desempenho das empresas cadastradas na Bovespa, no ambito 

operacional e de mercado. 

Diante de um cenario onde os demais recursos produtivos, estao perdendo sua capacidade 

de incremento, a utilizagao da materia intelectual, passa a ser um enorme diferencial na 

briga da vantagem competitiva, no mundo dos negocios. Contudo, e importante que, as 

empresas, foquem o Capital Intelectual, como um recurso indispensavel para um bom 

desempenho nas atividades das companhias e como questao de sobrevivencia. 

Desta forma, a pesquisa revelou, que a informacao e o conhecimento gerado em sua 

decorrencia, sao as principals caracteristicas da nova era e sao fontes de vantagens 

competitivas na atualidade. 

Neste sentido, verificou-se que nas organizagoes estudadas, os Recursos Humanos, e um 

dos principals componentes na formagao de agregagao de valores. Desta forma, por meio, 

de uma estrategia organizacional, essas empresas acionarias, inovam atraves de agoes 

educacionais e de capacitagao, a aprendizagem de seus trabalhadores, contribuindo 

preponderantemente, no processo de renovagao, podendo assim, criar condigoes de 

eficiencia e de altos niveis de competencia, requeridos no ambiente organizacional, para se 

destacar, em meio as outras, e para gerar a lucratividade no ambito organizacional. 

A pesquisa evidenciou em primeiro lugar, que o Capital Intelectual, exerce influencia no 

desempenho economico das organizagoes cadastradas na Bovespa, influenciando o 

resultado liquido e revelando a disparidade do valor de mercado sobre o valor contabil nas 

entidades analisadas. Pois, seus significativos valores de mercado, influenciam 
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sobremaneira, as estruturas das entidades, de forma favoravel sobre os seus negocios, 

evidenciando, que algumas investem mais em recursos intelectuais, e que tal atitude, eleva 

a capacidade de tal empresa, de garantir o seu sucesso organizacional. 

Neste sentido, o trabalho tambem procurou demonstrar, a importancia de se investir em 

recursos intelectuais para a geragao de valores, evidenciando diferencas de desempenho 

economico entre as empresas em questao, com maior e menor grau de Capital Intelectual 

em suas estruturas. 

Dessa forma, percebeu-se ao longo da analise deste estudo, que o processo de gerir e 

administrar o Capital Intelectual, vem adicionar valor, como tambem otimizar a performance 

economica das organizagoes acionarias, das quais, estao inseridas no ambiente moderno 

de competigao. Podendo concluir que, o Capital Intelectual, e de extrema importancia no 

desempenho economico no ambito organizacional, cujos resultados obtidos nesta pesquisa, 

demonstraram de forma clara, tal evidencia, conforme, ficou relatado, que a empresa 

acionaria, com maior parcela de ativos intelectuais, gera maior valor de mercado. 

Contudo, para que o conhecimento gere Capital Intelectual, e necessario que seja 

continuadamente criado, inovado e compartilhado, num processo dinamico e continuo. Tal 

enfoque, tambem foi demonstrado pela pesquisa, evidenciando, que a valorizagao e 

investimentos, realizados pelas empresas escolhidas para o estudo, intensificaram os seus 

respectivos capitais humano, visando oferecer, aos seus funcionarios, treinamentos e 

capacitagoes. Desta forma, percebeu-se que essas agoes, desenvolvem o Capital 

Intelectual das empresas cadastradas na Bovespa, verificando a adicao de beneficios e 

vantagens, nos seus resultados economicos liquidos, impactando positivamente seus 

valores de mercado. 

Assim sendo, a analise dos resultados deste trabalho, abrange a posigao de destaque da 

empresa que desenvolve e investe nestas agoes, do qual, se conclui que esta postura, 

influencia sem sombra de duvida, para a disseminagao do seu Capital Intelectual, e 

consequentemente, em seu resultado liquido e seu valor de mercado. 

Neste contexto, a pesquisa contribui ainda, com o tema em analise, na medida em que 

coloca a disposigao, informagoes relevantes a respeito. Alem de apresentar, um estudo que 

permitiu revelar as influencias diretas do Capital Intelectual, no desempenho das empresas, 

bem como, evidenciar a area de Recursos Humanos, como um forte aliado estrategico no 

ambito economico, do qual se avaliou, a implementagao de novas estruturas no ambiente de 

trabalho, utilizando melhor, o conhecimento e a esperteza de seus colaboradores, em 
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beneflcio de metas propostas. Sendo assim, as pessoas constituem o mais valioso dos 

recursos para o desempenho economico das organizagoes. 

Concomitantemente, conclui-se que as empresas cadastradas na Bovespa, nessa nova Era 

da Informacao, estao investindo fortemente no conhecimento das pessoas, como formas de 

se sobressair em um mercado altamente competitivo. 

Desta forma, analisou-se que o Capital Intelectual, tern forte influencia na determinacao do 

valor de mercado de uma organizagao, bem como, no seu desempenho economico. 

Portanto, o Capital Intelectual, atrelado ao seu componente humano, introduz meios 

eficientes e capacitados de desenvolver e ampliar os negocios das entidades acionarias, 

com o intuito de somar valores, implementando assim, o sucesso em suas vidas 

organizacionais, das quais impulsiona a disseminacao desse recurso intelectual, de forma a 

coloca-lo em evidencia no mundo dos negocios. 
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B a l a n g o S o c i a l 2 0 0 6  Modeio Ibase 

"I - B A S E D E C A L C U L O 2006 V A L O R ( M I L R E A I S ) 2005 V A L O R ( M I L R E A I S ) 

Receita l i 'quida (RL) 158.238.819 136.605.078 

Resu l tado ope rac iona l (RO) 40 .672 .492 36 .679 .897 

Folha de p a g a m e n t o b r u t a (FPB) 6 .615.683 6.002.420 

2 - I N D I C A D O R E S S O C I A I S I N T E R N O S V A L O R ( M I L ) % S O B R E F P B % S O B R E R L V A L O R ( M I L ) % S O B R E F P B % S O B R E R L 

A l imen tacao 443 .854 6 , 7 1 % 0 ,28% 358.521 5 ,97% 0 , 2 6 % 

Encargos sociais c o m p u l s o r i o s 3 .121.887 47,1996 1,97% 2 .304.676 3 8 , 4 0 % 1,69% 

Prev idenc ia pr ivada 590 .354 8,9296 0 ,37% 722 .535 12 ,04% 0 ,53% 

Saude 2.030.426 3 0 , 6 9 % 1,28% 1.862.526 3 1 , 0 3 % 1,36% 

Seguranca e saude n o t r aba lho 76 .862 1,16% 0 ,05% 4 0 . 7 5 4 0 , 6 8 % 0 ,03% 

Educacao 87 .189 1,32% 0 , 0 6 % 82 .096 1,37% 0 ,06% 

Cu l tu ra 30 .844 0 , 4 7 % 0 .02% 19.489 0 , 3 2 % 0 , 0 1 % 

Capac i tacao e d e s e n v o i v i m e n t o pro f iss iona l 328 .700 4,9796 0 , 2 1 % 311 .966 5 ,20% 0 ,23% 

Creches o u aux f l io -c reche 1.835 0 ,03% 0 ,00% 1.620 0 ,03% 0 ,00% 

Par t ic ipacSo nos l uc ros o u resu l tados 1.196.918 18 ,09% 0 , 7 6 % 1.005.564 1 6 , 7 5 % 0 , 7 4 % 

O u t r o s 66 .837 1 , 0 1 % 0 ,04% 59 .280 0 , 9 9 % 0 ,04% 

T o t a l - I n d i c a d o r e s s o c i a i s i n t e r n o s 7 . 9 7 5 . 7 0 6 1 2 0 , 5 6 % 5 , 0 4 % 6 .769 .027 1 1 2 , 7 7 % 4 , 9 6 % 

3 - I N D I C A D O R E S S O C I A I S E X T E R N O S V A L O R ( M I L ) % S O B R E R O % S O B R E R L V A L O R ( M I L ) % S O B R E R O % S O B R E R L 

EducacSo (0 81 .895 0 , 2 0 % 0 ,05% 60.742 0 ,17% 0 ,04% 

Cu l tu ra 288 .569 0 , 7 1 % 0 ,18% 264.611 0 , 7 2 % 0 , 1 9 % 

Saude e s a n e a m e n t o 5.627 0 , 0 1 % 0 , 0 0 % 7.620 0 , 0 2 % 0 , 0 1 % 

Espor te 58 .197 0 , 1 4 % 0 ,04% 25 .774 0 ,07% 0 , 0 2 % 

C o m b a t e a f o m e e seguranca a l imen ta r 33 .762 0 , 0 8 % 0 , 0 2 % 66.825 0 ,18% 0 ,05% 

O u t r o szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 00  78.352 0 ,19% 0 ,05% 48 .130 0 ,13% 0 , 0 4 % 

T o t a l d a s c o n t r i b u i c o e s p a r a a s o c i e d a d e 546 .402 1 , 3 4 % 0 , 3 5 % 4 7 3 . 7 0 2 1 ,29% 0 , 3 5 % 

Tr i bu tos (exclui 'dos enca rgos socia is) 71 .274 .595 1 7 5 , 2 4 % 4 5 , 0 4 % 69 .801 .173 190 ,30% 5 1 , 1 0 % 

T o t a l - I n d i c a d o r e s s o d a i s e x t e r n o s 7 1 . 8 2 0 . 9 9 7 1 7 6 , 5 8 % 4 5 , 3 9 % 7 0 . 2 7 4 . 8 7 5 1 9 1 , 5 9 % 5 1 , 4 4 % 

4 - I N D I C A D O R E S A M B I E N T A I S V A L O R ( M I L ) % S O B R E R O % S O B R E R L V A L O R ( M I L ) % S O B R E R O % S O B R E R L 

I nves t imen tos re lac ionados c o m a p r o d u c a o / 

o p e r a c a o da empresa 
1.359.428 3 ,34% 0 , 8 6 % 1.224.745 3 ,34% 0 ,90% 

Inves t imen tos em p rog ramas e/ou p r o j e t o s ex te rnos 44 .641 0 , 1 1 % 0 ,03% 44.195 0 , 1 2 % 0 ,03% 

T o t a l d o s i n v e s t i m e n t o s e m m e i o a m b i e n t e 1 .404 .069 3 , 4 5 % 0 , 8 9 % 1 .268 .940 3 , 4 6 % 0 , 9 3 % 

Q u a n t o a o e s t a b e l e c i m e n t o d e m e t a s anuais para ( ) nao possu i m e t a s ( ) nao possu i m e t a s 

m i n i m i z a r res fduos, o c o n s u m o e m gera l na p r o d u c a o / ( ) c u m p r e de 0 a 5 0 % ( ) c u m p r e de 0 a 5 0 % 

o p e r a c a o e a u m e n t a r a ef icacia na ut i l i zacao de recu rsos ( ) c u m p r e de 51 a 7 5 % ( ) c u m p r e d e 5 1 a 7 5 % 

na tu ra is , a empresa (x) c u m p r e d e 7 6 a 1 0 0 % (x) c u m p r e d e 7 6 a 1 0 0 % 

1 5 - I N D I C A D O R E S D O C O R P O F U N C I O N A L 2 0 0 6 2005 1 

N ° de empregados (as ) ao f ina l d o pen 'odo 62 .266 53 .933 

N ° de admissSes d u r a n t e o pe r f odo 0") 7 .720 1.806 

N ° de empregados (as ) te rce i r i zados (as ) 176 .810 155.267 

N ° de estag iar ios(as) (N) 6 8 6 5 6 0 

N ° de empregados (as ) ac ima d e 45 anos OV) 20 .007 17.521 

N ° d e mu lhe re s q u e t r a b a l h a m na empres a ( l v ) 6 .664 5 .116 

% de ca rgos de chef ia o c u p a d o s p o r mu lhe res 0V) 1 2 , 4 0 % 1 0 , 7 0 % 

N ° de negros (as ) que t r aba lham na empres a 0 0 2 .339 2 .339 

I B A L A N C O S O C I A L E A M B I E N T A L 2 0 0 6 I P E T R O B R A S 
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iDiise 

5 - I N D I C A D O R E S D O C O R P O F U N C I O N A L 
C O N T I N U A C A O 

% de cargos de che f ia o c u p a d o s p o r negros (as ) 0 0 3 ,10% 3 ,10% 

N ° de por tadores(as) de def ic iencia o u necessidades 

especiaisO") 
1.009 1.298 

6 - I N F O R M A C O E S R E L E V A N T E S Q U A N T O A O 

E X E R C I C I O DA C I D A D A N I A E M P R E S A R I A L 
2 0 0 6 M E T A S 2 0 0 7 

Relacao e n t r e a ma io r e a m e n o r r e m u n e r a c a o 

na e m p r e s a 0^0 36,3 36,3 

N u m e r o t o t a l d e ac iden tes de t r a b a l h o 0" 1 1 ) 4 3 7 4 1 4 

Os p r o j e t o s socia is e amb ien ta i s desenvo lv idos pe la 

e m p r e s a f o r a m de f in idos p o r Qdirecao 

(x) direcao e 

gerencias 

() todos(as) 

empregados(as) ( ) direcao 

(x) direcao e 

gerencias 

() todos(as) 

empregados(as) 

Os p a d r o e s de seguranca e sa lub r idade n o a m b i e n t e 

d e t r aba lho f o r a m de f in idos po r : 

(x) direcao e 

gerencias 

( ) todos(as) 

empregados(as) ( ) todos(as) + Opa 

(x) direcao e 

gerencias 

() todos(as) 

empregados(as) ( ) todos(as)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA * Cipa 

Q u a n t o a l iberdade s indical , ao d i re i to d e negoc iacao 

co le t iva e a representacao in terna dos(as) 

t raba lhadores(as) , a empresa: ()n3oseenvolve 

Qsegueas 
normas da CUT 

(x)incentivae 

segueaOIT ()naoseenvolvera 
Qseguir ias 
normas da Oil" 

(x)incentivarae 

seguiraaOTT 

A p rev idenc ia p r i vada c o n t e m p l a : ( I X ) Qdirecao 

Q direcao e 

gerencias 

(x)todos(as) 

empregados(as) ( ) direcao 

Qdirec3oe 

gerencias 

(x)todos(as) 

empregados(as) 

A pa r t i c i pacao dos luc ros o u resu l tados c o n t e m p l a : Qdirecao 

Qdirecao e 

gerencias 

(x)todos(as) 

empregados(as) ( ) direcao 

( ) direcao e 

gerencias 

(x) todos(as) 

empregados(as) 

Na se lecao dos f o r n e c e d o r e s , o s m e s m o s pad rSes 

e t i cos e de responsab i l i dade social e a m b i e n t a l 

a d o t a d o s pela empresa : 

()n3osao 

considerados ( ) sao sugendos (x)s3oexigidos 

()n3oserao 

considerados ()ser3o sugendos (x)sen5oexlgk)os 

Q u a n t o a pa r t i c i pacao d e e m p r e g a d o s ( a s ) e m 

p r o g r a m a s d e t r aba lho v o l u n t i r i o , a empresa : Qnaoseenvoh/e Qapoia 

(x)organizae 

incentiva Qnaoseenvolvera Qapoiara 

(x)organi2arae 

incentivara 

N u m e r o t o t a l de rec lamacdes e cn' t icas de 

c o n s u m i d o r e s ( a s ) : 0 0 

na empresa 

18.653 

no Procon 

21 

na Justica 

33 

na empresa 

3.000 

no Procon 

0 

na Justica 

0 

% de rec lamacoes e cn' t icas a tend idas o u 

so luc ionadas : 0 0 

na empresa 

99,68% 

no Procon 

4,76% 

na Justica 

0% 

na empresa 

99,7% 

no Procon na Justica 

V a l o r a d i d o n a d o t o t a l a d i s t r i b u i r ( e m m i l R$) : E m 2 0 0 6 : 120 .694 .637 E m 2 0 0 5 : 1 0 8 . 2 4 0 . 8 2 5 

O 
O 

CM 

"5 
u 
o 

o 
L > 
c zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n 
"ro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CO 

Dis t r i bu i cao d o Va lo r A d i c i o n a d o ( D V A ) : 
60%governo 

7%acionistas 

8% colaboradores(as) 

9%terceiros 16%retido 

59%governo 

7%acionistas 

9% colaboradores(as) 

9%terceiros 16%retido 

7 - O U T R A S I N F O R M A C O E S 

1) CNPJ: 3 3 0 0 0 1 6 7 / 0 0 0 1 -01 - Se to r e c o n d m i c o : I r t dus t r i a / Pe t r 6 l eo , Gas e Energ ia - UF da sede d a empresa : Rio d e J a n e i r o 

2 ) Para esc la rec imen tos s o b r e as i n f o r m a c S e s dec laradas: W i l s o n Santarosa - g e r e n t e executcvo d e C o m u n i c a c a o Ins t i tuc iona l - Te le fone ( 2 1 ) 3 2 2 4 - 1 0 0 9 

E-mail: c o m u n i c a c a o @ p e t r o b r a s . c o m . b r 

3 ) Esta e m p r e s a n 3 o ut i l iza m § o - d e - o b r a in fant i l o u t r a b a l h o escravo , n3o te rn e n v o l v i m e n t o c o m p r o s t i t u i q a o o u exp lo ragao sexual de c r ianca o u ado lescen te e n3o esta 

envo lv ida c o m c o r r u p c 3 o . 

4 ) Nossa e m p r e s a valor iza e respe i ta a d ivers idade in te rna e e x t e r n a m e n t e . 

I. Inc lu i os i nves t imen tos d o Prog rama Pe t rob ras J o v e m Aprend iz , que to ta l i zam R$ 25.320.075,18 . 

I I . Inc lu i o repasse a o F u n d o para a In fanc ia e a Ado lescenc ia (FIA) e p ro je tos v o l t a d o s a garan t ia d o s d i re i t os d a c r i anca e d o ado lescente . 

I I I . Dados da Pe t rob ras C o n t r o l a d o r a d e e m p r e g a d o s a d m i t i d o s p o r p rocesso se le t i vo pub l i co . 

IV. I n f o r m a q o e s da Pe t rob ras C o n t r o l a d o r a . 

V. A Pe t rob ras i n i c iou o Censo I n t e r n o n o f inal d e 2006 , o qua l a inda n3o fo i conclu i 'do. Por essa razao, os dados r e p o r t a d o s sao re la t ivos a pesquisa d e 2004 , mas se r3o 

atua l izados assim que os resu l tados f o r e m tabu lados . 

VI. Do t o t a l d e 62.266 e m p r e g a d o s d o Sistema Pe t rob ras , 6.857 p e r t e n c e m aos q u a d r o s da A rea In te rnac iona l , n3o su je i ta a legislaqao brasi le i ra. Do res tan te , 14.797 
o c u p a m cargos o n d e ^ p rev is ta a reserva de vagas para pessoas c o m def ic ienc ia . Destes e m p r e g a d o s , 1.009 s3o pessoas c o m def ic ienc ia , o q u e c o r r e s p o n d e a 6,82% d o 

e f e t i v o naquela cond iq3o . O va lo r r e f e r e n t e a 2005 f o i e s t i m a d o a p a r t i r de pesquisa n o a n o a n t e r i o r p o r i n t rane t . De na tu reza au todec la ra to r i a , p a r t i c i p a r a m 33,04% d o s 

e m p r e g a d o s da Pe t rob ras C o n t r o l a d o r a . E m 2006, a area d e SMS levan tou o n u m e r o exa to , i nc lu indo Pe t rob ras D i s t r i bu ido ra e T ranspe t ro . " 

VII . U m n o v o p iano de cargos e salar ios para os e m p r e g a d o s da C o m p a n h i a est3 e m fase de e laboraq3o. Em v i r t u d e da negoc ia^ao que a inda t r a n s c o r r e e pela poss ib i l idade 

de ex is tenc ia d e i m p a c t o nes te ind ice , a m e n s u r a c 3 o da m e t a para a relacSo e n t r e a m a i o r e a m e n o r r e m u n e r a c a o para 2 0 0 7 f o i d e t e r m i n a d a c o m o equ i va len ts a a tua l , 

cons ide rando -se esse v a l o r c o m o l im i t e m a x i m o a d m i t i d o . 

VIII . N u m e r o de ac iden tados c o m a f a s t a m e n t o de t r a b a l h o p o r milh.3o d e h o m e n s - h o r a s d e expos ic3o ao r isco, a b r a n g e n d o e m p r e g a d o s p r o p r i o s e d e empresas 

con t ra tadas . Para 2 0 0 7 , o n u m e r o de ac iden tados es ta t i s t i camen te espe rado e baseado n u m a prev is3o de 563 m i l h o e s de h o m e n s - h o r a s de exposiqSo a o r isco e n o l im i t e 

m a x i m o admissi 'vel p r e v i s t o para a Taxa de F req i i enc ia de A c i d e n t a d o s c o m A f a s t a m e n t o - T F C A 

I X . A C o m p a n h i a esta n e g o c i a n d o u m n o v o m o d e l o de p rev idenc ia c o m p l e m e n t a r j u n t o aos e m p r e g a d o s q u e d i s p d e m d o Piano Pet ros . Os novos e m p r e g a d o s d i s p d e m 

d e u m s e g u r o de v ida , c o n t r a t a d o e c u s t e a d o pela Pe t rob ras , que possu i v igenc ia a te que seja a p r o v a d a a nova p r o p o s t a , e m fase f ina l d e t rami tac,3o na Secre tar ia de 

Prev idenc ia C o m p l e m e n t a r . 

X . Ate" 2 0 0 5 , os dados r e p o r t a d o s e ram apenas d o SAC da Pe t rob ras C o n t r o l a d o r a . A p a r t i r de 2 0 0 6 , passou a inc lu i r o q u a n t i t a t i v o de rec lamacoes e cn't icas receb idas 
pela Pe t robras D i s t r i bu ido ra . A me ta para 2 0 0 7 c o n t ^ m s o m e n t e a es t ima t i va d o SAC da Pet robras C o n t r o l a d o r a . 

w w w . p e t r o b r a s . c o m . b r | B A L A N C O S O C I A L E A M B I E N T A L 2 0 0 6 1 3 3 

mailto:comunicacao@petrobras.com.br
http://www.petrobras.com.br
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CLIQUE AQUI para impr imir zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV e r s a o p a r a I m p r e s s a o 

Atencao: para garant i r uma impressao de melhor qual idade, recomendamos que voce ajuste a configuragao de seu 

navegador. Antes de impr imi r esta pagina, va ao i tem Ferramentas, Opcoes da Internet , clique no menu "Avangadas" 

e seiecione a opgao " Impr im i r cores e imagens do piano de fundo". 

O A t u a l i z a d o e m 1 5 / 0 5 / 2 0 0 8 , as 0 5 h l 4 Para I n v e s t i d o r e s - E m p r e s a s L is tadas 

P E T R O L E O B R A S I L E I R O 

S . A . P E T R O B R A S 

D a d o s d a C o m p a n h i a 

Nome de Pregao: PETROBRAS 

PETR3; PETR4; PETR-D21; PETR-D31; PETR77; PETR86; PETR71; PETR88; 

Codigor, de Negociacao: PETR72; PETR82; PETR76; PETR80; PETR55; PETR56; PETR57; PETR58; 

PETR70; PETR81; PETR73; PETR74; PETR83; PETR75 

BRPETRACN0R9; BRPETRACNPR6; BRPETRDBSOig; BRPErRDBS027; 

BRPETRPPP0D3; BRPETRPPP0E1; BRPETRPPP0I2; BRPETRPPP0J0; 

BRPETRPPP0Q5; BRPETRPPP0R3; BRPETRPPP0U7; BRPETRPPP0V5; 

BRPETRPPP0W3; BRPETRPPP0X1; BRPETRPPP0Y9; BRPETRPPP0Z6; 

BRPETRPPP100; BRPETRPPP118; BRPETRPPP126; 6RPETRPPP134; 

BRPETRPPP142; BRPETRPPP159 

Codigo I S I N : 

C o d i g o C V M : 9512 

C l a s s i f i c a c a o Setor ia i : 

At iv idade Pr incipal : 

Petroleo, Gas e Biocombustiveis / Petroleo, Gas e Biocombustiveis / 

Exploracao e/ou Refino 

Prospecgao Petroleo E Gas, Refino E Prod, de Derivados 

Site: www.petrobras.com.br 

C o n t a t o s 

S e d e 

Av Republica Do Chile 65 - 22° Andar 
E n d e r e c o : C E p . 2 Q031912 C idade: Rio de Janeiro UF: RJ 

Tele fone: (21) 3224 4477 - Fax : (21) 3224 9999 

D e p a r t a m e n t o de Ac ion is tas 

Rua Lelio Gama 104 - 38 ° Andar 
E n d e r e c o : C E p . 2 Q031080 C idade: Rio de Janeiro UF: RJ 

Te le fone: (21) 3808 3715 - Fax : (21) 3808 3466 

E-mai l : aescriturais@bb.com.br 

Diretor de R e l a c o e s c o m I n v e s t i d o r e s 

Nome: Almir Gui lherme Barbassa 

Av Republica Do Chile 65 - 23° Andar 
E n d e r e c o : C E p . 2 u 0 3 1 9 l 2 C idade: Rio de Janeiro U F : RJ 

Tele fone: (21) 3224 2040 - Fax : (21) 3224 9999 

E-mai l : pet.roinvest@petrobras.com.br 

C o t a g o e s ( m e r c a d ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a v i s t a / l o t e p a d r a o ) 

Cod. E s p e c . Data Ho ra 

PETR55 44,78 7 0 % 10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/01 /2008 00:00:00 

PETR56 40 ,91 7 0 % 31 /01 /2008 00:00:00 

PETR57 37 ,91 7 0 % 18/01/2008 00 :00 :00 

PETRS8 42,50 7 0 % 17/02/2008 04 :30 :33 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

delay de I S min . 

A b e r t . M i n . Max. M e d . Ultimo O s c . ( % ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 46,55 0,00 

0,00 0 ,00 0,00 0,00 43,60 0,00 

0 ,00 0..00 0,00 0,00 39,99 0,00 

0.00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I c P m n rt k<sa «/ F nrm C o n ̂ i ! i t a i m tire ssao. a.SD?C G d C. 15/05/2008 

http://www.petrobras.com.br
mailto:aescriturais@bb.com.br
mailto:pet.roinvest@petrobras.com.br
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PETR70 42,50 7 0 % 20 /02 /2008 11 11 43 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PETR71 22,50 7 0 % 21 /08 /2007 04 45 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PETR72 32,50 7 0 % 16/10/2007 04 45 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PETR73 45 ,41 7 0 % 27/02 /2008 00 00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,29 0,00 

PETR74 42,50 7 0 % 23/04 /2008 04 45 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PETR75 45,50 7 0 % 24/04 /2008 00 00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,40 0,00 

PETR76 40,00 7 0 % 18/12/2007 04 45 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PETR77 22,50 70%, 11/06/2007 04 45 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PETR80 35,00 8 0 % 18/12/2007 04 45 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PETR81 37,50 8 0 % 20/02 /2008 11 11 »3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PETR82 30,00 8 0 % 16/10/2007 04 45 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PETR83 37,50 8 0 % 23/04 /2008 04 45 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PETR86 19,91 8 0 % 11/06 /2007 04 45 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PETR88 20,00 8 0 % 21 /08 /2007 04 45 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

#PETR3 ON 15/05/2008 18 25 16 55,90 54,80 56,65 55,87 56,21 1,53 

#PETR4 PN 15/05/2008 18 29 22 46,50 46,08 47,20 46,62 47,13 1,79 

(* ) cotagoes por lote mil ( # ) acoes do Ibovespa 

(NM) Cias. do Novo Mercado (N2) Cias. Nivel 2 ( N l ) Cias. Nivel 1 (MB) Cias. SOMA 

Grafico 

D a d o s E c o n o m i c o s - F i n a n - e i r o s - R $ m i l 

B a l a n c e Pat r imonia l - Consoi idado 3 1 / 0 3 / 2 0 0 8 3 1 / 1 2 / 2 0 0 7 

Disponibi l idades 11.559.610 13.070.849 

Ativo Total 239.876.328 231.227.800 

Endiv idamento F i n a n c e i r o * 41.883.562 38.307.819 

1 . * * - . // u , c/infntTTinrnpsFmnresas/FormConsultaimDressao.asp?CodC... 15/05/2008 
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Patr imdnio Liquido 120.835.524 113.854.127 

(* )Emprest imos, f inanciamentos e debentures (curto e longo prazo). 

D e m o n s t r a c a o do R e s u i t a d o - Consoi idado 0 1 / 0 1 / 2 0 0 8 a 3 1 / 0 3 / 2 0 0 8 0 1 / 0 1 / 2 0 0 7 a 3 1 / 0 3 / 2 0 0 7 

Rece i ta Liquida 46.892.130 38.894.447 

Resui tado Bruto 17.252.706 15.202.463 

Recei ta ( D e s p e s a ) F i n a n c e i r a L iquida (109.057) (199.136) 

Resui tado Operac iona l 10.956.450 7.547.957 

Lucro (P re ju i zo ) Liquido 6.925.062 4 .130.719 

P o s i c a o A c i o n a r i a * - 0 4 / 0 4 / 2 0 0 8 C o m p o s i g a o d o C a p i t a l S o c i a l 

Nome % O N o/oPN % T o t a l - 2 4 / 0 3 / 2 0 0 8 

Uniao Federal 55,71 0,00 32,21 Ord inar ias : 5.073.347.344 

Bndes Participagoes S.A. - Bndespar 1,86 15,51 7,62 P r e f e r e n c i a i s : 3.700.729.396 

Caixa Prevd. Func. Do Bco. Do Brasil 0 ,11 7,18 3,10 Tota l : 8 .774.076.740 

_̂ Agoes em Tesouraria 0,00 0,00 0,00 

Outros 42,32 77,31 57,07 

Total 100,00 100,00 100,00 

( * ) Posigao dos acionistas com mais de 5% das agbes de cada especie. 

Q/TnfnrmarnpsF.mnresas/FormConsultaImpressao.asp?CodC... 15/05/2008 
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Grupo 1 - Dados da Empresa - 01 - Identificacao 

| 0 1 - Identificacao | 02 - Sede | 03 - Diretor de Rel. com Investidores | 04 - Referenda/Auditor j 

| 05 - ComposiCcio do Capital | 06 - Caracteristicas da Empresa I 07 - Socs.Nao Incluidas nas DFs.Consolidadas 

| 08 - Proventos em Dinheiro | 

1 - Codigo CVM 2 - Denominagao Social 

00951-2 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 

3-CNPJ 4-NIRE 

33.000.167/C001-01 33300032061 

Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados. 

/ / „ _ . „ , . i „ — k r W v u , / F n r m n p t n i h p n y w o i i d e n t i f ic.asn 15/05/2008 
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Grupo 1 - Dados da Empresa - 05 - Composicao do Capital 

| 0 1 - Identificagao | 02 - Sede | 03 - Diretor de Rel. com Investidores I 04 - Referenda/Auditor | 

| 05 - Composicao do Capital | 06 - Caracteristicas da Empresa | 07 - Socs.Nao Incluidas nas DFs.Consolidadas 

I 08 - Proventos em Dinheiro I 

Numero de Acoes (Mil) 

Do Capital Integralizado 

1 - Ordinarias 

2 - Preferenciais 

3 - Total 

Em Tesouraria 

4 - Ordinarias 

5 - Preferenciais 

6 - Total 

-31/12/2006 2 - 31/12/2005 3 - 31/1 

2.536.674 

1.850.364 

4.387.038 

0 

0 

C 

2.536.674 

1.849.478 

4.386.152 

0 

0 

0 

634.168 

462.370 

1.096.538 

0 

0 

0 

V 

Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados. 

hr/rlYw/Foi-mDetalheDXWG 1 ComDCaoital.asp 15/05/2008 
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4 

Grupo 06 - Balanco Patrimonial Consoiidado - 01 - Ativo 

I 01 - Ativo I 02 - Passivo I 

(Reais Mil) 

Codigo da Conta Descricao da Conta 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 

1 Ativo Total 210.538.129 183.521.108 164.666.366 

1.01 Ativo Circulante 67.219.423 60.235.190 52.786.200 

1.01.01 Disponibilidades 27.829.105 23.417.040 19.986.848 

1.01.01.01 Caixa e Bancos 3.686.866 3.651.644 1.671.430 

1.01.01 02 Aplicacoes Financeiras 24.142.239 19.765.396 18.315.418 

1.01.02 Creditos 14.412.159 14.148.064 10.977.519 

1.01.02.01 Clientes 13.838.866 13.390.872 9.929zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.001 

1.01.02.01.01 Clientes 11.735.593 10 719 005 8.602.146 

1.01.02.01.02 Outros Contas a Receber 2.375.051 1.660.087 

1.01.02.01.03 Provisao pura Cred. liq. Duvidosa (1.251.413) (467.642) (401.323) 

M .01.02.01.04 Titulos e Valores Mobiliarios 979.635 1.118.739 68.091 

1.01.02.02 Creditos Diversos 573.293 757.192 1.048.518 

1.01.03 Estoques 15.941.033 13.606.679 14.263.518 

1.01.04 Outros 9.037.126 9.063.407 7.558.315 

1.01.04.01 Dividendos a Receber 47.462 41.907 48.625 

1.01.04.02 Impostos a Recuperar 6.825.757 6.550.997 4.842.714 

1.01.04.03 Despesas Antecipadas 998.477 941.016 490.366 

1.01.04.04 Outros Ativos Circulantes 1.165.430 1.529.487 2.176.610 

1.02 Ativo Nao Circulante 143.318.706 123.285.918 111.880.166 

1.02.01 Ativo Realizavel a Longo Prazo 16.360.511 14.102.228 14.908 508 

1.02.01.01 Creditos Diversos 2.146.457 2.439.855 3.142.674 

1.02.01.01 01 Contas Petroleo e Alcool - STN 785.791 769.524 748.788 

1.02.01.01.02 Titulos e Valores Mobiliarios 409.531 618.091 858.873 

1.02.01.01.03 Investimentos em Empresas Privatizaveis 3.228 3.454 331.589 

1.02.01.01.04 Contas a Receber, Liquidas 947.907 1.048.796 1.203.424 

1.02.01.02 Creditos com Pessoas Ligadas 174.429 538.975 711.364 

1.02.01.02.01 Com Coligadas e Equiparadas 174.429 538.975 711.364 

1.02.01.02.02 Com Ccntroladas 0 0 

1.02.01.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0 

1.02.01.03 Outros 14.039.625 11.123.388 11.054.470 

1.02.01.03.01 Projetos Estruturados 0 0 

1.02.01.03.02 Impostos e Contrib Social Diferidos 3.496 368 2.617.516 2.681.481 

1.02.01.03.03 ICMS Diferido 959.602 1.477.460 1.357 904 

1.02.01.03.04 Pasep/Cofins Diferido ^ 1 7 0 4 7 5 3 , 0 0 

1.02.01.03.05 Outros impostos 237.809 242.385 109 300 

1.02.01.03.06 Depbsitos Judiciais 1.750.119 1 818.185 1.815.104 

1.02.01.03.07 Adiantamento p/Plano de Pensao 1.242.268 1.205.358 1.217.612 

1.02.01.03.08 Adiantamentos a Fornecedores 706.746 684.235 958.692 

1.02.01.03.09 Despesas Antecipadas 1.838.778 1.362.800 1.513.045 

1.02.01.03.10 Emprestimo Compulsorio - Eletrobras 203.728 117.811 117.488 

1.02.01.03.11 Estoques 464.783 492.777 265.296 

1.02.01.03.12 Outros Ativos Realizaveis a Longo Prazo 1.434.671 1.104.861 1.018 548 

1.02.02 Ativo Permanente 126.958.1951 109 183.690 96.971.653 

1.02.02.01 Investimentos 4.755.148 2.280.702 2.078.758 

1.02.02.01.01 Participacoes Coligadas/Equiparadas 
3.335.235 f 

1.386.132 1.141.411 

1 02.02.01.02 Participacoes Coligadas/Equiparadas-Agio 0 0 j 

I • »2 02 : ' : Participagoes em Controladas 13.188 8.037 11.466 

1.02.02.01.04 Participacoes em Controladas - Agio . 27 758 489.167 305.136j 



© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados. 

Grupo 06 - Balanco Patr imonial Conso i idado -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 2 - Passivo 

0 1 - Ativo | 0 2 - Passivo | 

'Reais Mil) 

• j - iMo /onnc 

Passivo Total 210.538.129 183.521.108 164.666.366 

2.01 Passivo Circulante 48.157.423 42.360.150 36.725.887 

2.01.01 Emprestimos e Financiamentos 12.522.276 10.502.998 8.805.229 

2.01.01.01 Financiamentos 11.932.301 8.589.629 

2.01.01.02 Juros sobro Financiamentos 589.975 1.913.369 585 374 

2.01.02 Debentures 0 0 

2.01.03 Fornecedores 11.510.166 8.976.359 9.054.723 

2.01.04 Impostos. Taxas e C o n t r i b u t e s 8.413.040 8.931 341 7.854.014 

2.01.05 Dividendos a Pagar 7.896.669 7.017.843 5.044.074 

2.01.06 Provisoes 1.920.481 1.846.868 2.239.417 

2.01.06.01 Salarios. Ferias e Encargos 1.451.660 1.196.281 873.561 

2.01.06.02 Provisao para Contigencias 54.000 167.645 339.612 

2.01.06.03 Piano de Pensao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 2̂V 482.942 441.374 

2.01.06.04 Outras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA; 584.870( 

2.01.07 Dividas com Pessoas Ligadas 0 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: 

2.01.08 Outros 5.894.791 5.084.741 3.728.430 

£01.08.01 Adiantamento de Clientes 1.991.177 1.626 854 780.028 

• Projetos Estruturados 34.163 28.135 64.106 

2.01.08.03 Outros 3.869.451 3.429.752 2.884.296 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ ^ ^  ̂ Passivo NLo Circulante 57.374.659 56.196.868 60.998.995 

2.02.01 Passivo Exigivel a Longo Prazo 56.961.281 55.713.594 60.496 824 

2.02.01.01 Emprestimos e Financiamentos 31.542.849 34.439.489 42.976.885 

Debentures zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 0 0 

2 02.01.03 Provisoes 21.097.111 18.005.588 14.476.779 

2.02.01.03.01 Piano ue Sauce 8.419.171 7.030.939 5.673.650 

2.02.01.03.02 Provisao para Contigencias 513.880 614.568 632.721 

2.02.01.03.03 Piano de Pensao 3.047.789 1.898.360 696.273 

2 02.01.03.04 Impostos e Contrib. Sociais Diferidos 9.116.271 8.461.721 7.474.135 

••: Dividas com Pessoas Ligadas 46.555 
1 1 

39.954 276.328 

2.02.01.05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•  11 0 0 

2.02.01.06 Outros 4.274.766 3.228.563 2.766.832 

2.02.01.06.01 Provisao para desmantelamento de areas 3.148.398 1 969.072 1.502.885 

2.02.01.06.02 Provisao p/ paradas prog e docagem : 0 

2.02.01.06.03 Outras Contas e despesas a pagar 1.126.368 1.259.491 1.263.947 

^ 2 ^ 2 Resultadob de Exercicios Futuros 413.378 483.274 502.171 

[ 2 ^ 3 Part, de Acionistas Nao Controiadores 7.475.399 6.178.854 4.811 315 

co n n -icq 



l " o T o i Capital Social Realizado 48.263.983 33.235.445 33.235.445 

S 04.01.01 Capital Social Integralizadc 48.263.983 32.896.138 32.896.138 

2.04.01.02 Corregao Monetaria de Capital 0 339.307 339.307 

Reservas de Capital 372.064 372.064 354.673 

2.04.02.01 AFRMM e Outros 372.064 372.064 354.673 

2.04 03 Reservas de Reavaliacao 66.422 60.120 69.094 

2.04.03.01 Ativos Proprios 0 

2.04.03.02 Controladas/Colicadas e Equiparadas 66.422 60.120 69.094 

2 04.04 Reservas de Lucro 48.828.179 45.117.607 28.470.957 

2 04.04.01 Legal 6.511.073 5.207.914 4.035.410 

2.04.04.02 Estatutaria 1.249.441 1.008.119 843.640 

2.04.04.03 Para Contingencias 0 0 0 

2.04.04.04 De Lucros a Realizar 0 0 0 

2.04.04.05 Retencao de Lucros 41.067.665 38.901.574 23.591.907 

2.04.04.06 EspecialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pi Dividendos Nao Distribuidos C 0 0 

2.04.04.07 Outras Reservas de Lucro 0 0 0 

2.04.05 Lucros/Prejuizos Acumulados 0 0 0 

2.04.06 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 

© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados. 
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Grupo 07 - Demonst racao do Result- do Conso i idado - 01 - Demonstracao do Resuitado 

01 - Demonstracao do Resuitado |zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 2 - Lucro ou Prejuizo por Acao | 

(Reais Mil) 

Codigo da Conta Descrigao da Conta 01 /01 /2006 a 31/12/2006 01 /01 /2005 a 31/12/2005 01/01/2004 a 31/12/2004 

Receita Bruta de Vendas e/ou Servicos 205.403.037 179.065.284 150.440.159 

3.02 Dedugoes da Receita Bruta (47.164.218) (42.460.206) (39.312.400) 

3.03 Receita Liquida de Vendas e/ou Servicos 158.238.819 136.605.078 111.127.759 

3.04 Custo de Bens e/ou Servigos Vendidos (94.665.842) (77.107.946) (65.069.329) 

3.05 Resuitado Bruto 63.572.977 59.497.132 46.058.430 

Despesas/Receitas Operacionais (22.900.485) (22.817.235) (19.593.530) 

3.06.01 Com Vendas (5.790.648) (5.477.419) (4.751.890) 

Gerais e Admimstrativas (5.788.165) (5.430.798) (4.144.201) 

3.06.02.01 Honor. Diretoria e Cons. Admmistragao (31.035) (28.845) (26.390) 

3.06.02.02 De Administracao (5.757.130) (5.401.953) (4.117.811) 

^ 6 ^ 3 Financeiras J . 3 4 1 . 5 5 4 ) (3.213.363) (3.903.925) 

3.06.03.01 Receitas Financeiras 2.378.793 1.351.410 1.276.134 

3.06.03.02 Despesa "'nanceiras (3.720.347) (4.564.773) (5.180.059) 

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0 

3.06.05 Outras Despesas Operacionais (9.746.903) (8.445.531) (6.648.853) 

3.06.05.01 Tributarias (1.262.936) (895.203) (1.255.033) 

3.06.05.02 Custo Pesq. Desenv. Tecnologico (1.579.711) (934.600) (695 650) 

3.06.05.03 Perda na Recuperagao de Ativos (45.063) (126.032) (55.205)j 

3.06.05.04 Custo Explot. p/Extracao Petrbleo/Gas (2.036.838) (2.222.792) (1.737.869) 

3.06.05.05 Piano de Pensao e Saude (1.940.582) (2.011.016) (1.320.929) 

3.06.05.06 Variagoes Monetanas e Cambiais Liquidas 9.359 370.536 583.346 

3.06.05.07 Outras Despesas/Receitas Oper Liquidas (2.891.132) (2.626.419) (2.167 513) 

3 06.06 Resultac'o da Equivalencia Patrimonial (233.215) (250.124) (144.661) 

3.07 Resuitado Operacional 40.672.492 
IT'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASi  - S • «A 

36.679.897 26.464.900 

3.08 Resuitado Nao Operacional (66.950) 
>IINB • i s a s 

(124.531) (207.309) 

3.08.01 Rece: : 29.906 r*. a.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a as (576) 68.192 

' \ ;i 32 Despesas (96.856) (123.955) (275.501) 

3.09 Resuitado Antes Tributagao/Participagoes 40.605.542 36.555.366 26.257.591 

p . 1 0 Provisao para IR e Contribuigao Social (11.130.072) (10.300.520) (5.845.573) 

r : IR Diferido (766.329) (501.636) (1.058.296) 

3.12 Participagoes/Contribuigoes Estatutarias (1.196.918) (1.005.564) (783.224) 

3.12.01 Participacoes (1.196.918) (1.005.564) (783.224)] 

3.12.02 Contribuicoes 0 0 0 

3.13 Reversao dos Juros sobre Capital Proprio 0 o 0 

Part, de Acionistas Nao Controladores (1.593.303) (1.022.923) (1.683.100) 

3.15 Lucro/Prejuizo do Periodo 25.918.920 23.724.723 16.887.398 

© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados. 



01 - Demonstracao do Resuitado | 02 - Lucro ou Prejuizo por Agao j 

Ultimo Exercicio 
01/01/2006 a 31/12/2006 

Penultimo Exercicio 
01/01/2005 a 31/12/2005 

Antepenultimo Exercicio 
01/01/2004 a 01/01/2004 

N° Agoes, Ex-Tesouraria (Mil) 4.387.038 4.386.152 1.096.538 

Lucro por Agao (Reais) 5.90807 5,40901 15 40065 

Prejuizo por Agao (Reais) 

© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados. 
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Demonstragao do Balango Social e DVA 

Controladora 

Base de calculo 

Receita Bruta 

Lucro operacional antes do resuitado 
financeiro e das participacoes societarias 

Remuneracao bruta 

Indicadores laborais 

Alimentacao 

Encargos sociais compulsorios 

Transporte 

Previdencia privada 

Saude 

Educacao 

Participacao nos resultados 

Outros beneficios 

Total - Indicadores laborais 

indicadores sociais 

Tributos (excluidos encargos sociais) 

Investimentos em cidadania 

Projetos e acoes sociais 

Comunidades indigenas 

Investimentos em meio ambiente 

Operacionais 

Em programas e/ou projetos externos 

Total - Indicadores sociais 

Indicadores do corpo funcional 

Total de empregados no final do ano 

Total de admissoes durante o ano 

2006 2005 

19.874 18.098 

5.865 6.153 

868 695 

% sobre % sobre 

Folha de Lucro Folha de Lucro 

Valor pagamento operacional Valor pagamento operacional 

91 10% 2% 72 10% 1% 

332 38% 6% 287 41% 5% 

63 7% 1% 47 7% 1% 

99 11% 2% 85 12% 1% 

70 8% 1% 54 8% 1% 

69 8% 1% 70 10% 1% 

312 36% 5% 180 26% 3% 

59 7% 1% 30 4% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

1.095 126% 19% 825 118% 13% 

% sobre % sobre 

Lucro Faturamento Lucro Faturamento 

Valor operacional bruto Valor operacional bruto 

2.566 44% 13% 2.593 42% 14% 

285 5% 1% 77 1% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

265 5% 1% 59 1% -
20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -

317 5% 2% 129 2% 1% 

303 5% 2% 108 2% 1% 

14 - - 21 - -

3.168 54% 16% 2.799 45% 15% 

26.006 21.882 

5.364 4.424 

126 COMPANHIA VALE DO RIO DOCE RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE 2006 
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95 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C L I Q U E A Q U I  para impr imirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V e r s a o p a r a I m p r e s s a o 

Atencao: para garant i r uma impressao de melhor qual idade, recomendamos que voce ajuste a configuragao de seu 

navegador. Antes de impr imi r esta pagina, va ao i tem Ferramentas, Opcoes da Internet , cl ique no menu "Avancadas" 

e selecione a opgao " Impr im i r cores e imagens do piano de fundo". 

Para I n v e s t i d o r e s - E m p r e s a s L is tadas © A t u a l i z a d o e m 1 5 / 0 5 / 2 0 0 8 , as 0 5 h 0 5 

Dados da Companhia 

Nome de Pregao: VALE R DOCE 

VALE3; VALES; VALE-D71; VALE-D72; VALE79; VALE86; VALE73; VALE88; 

Codigos de Negociacao: VALE75; VALE80; VALE78; VALE81; VALE56; VALE57; VALE70; VALE82; 

VALE71; VALE72; VALE83; VALE74 

BRVALEACNOR0; BRVALEACNPA3; BRVALEDBS036; BRVALEDBS044; 

BRVALEPPA0F4; BRVALEPPA0G2; BRVALEPPA0K4; BRVALEPPA0L2; 

Codigo I S I N : BRVALEPPA0T5; BRVALEPPA0U3; BRVALEPPA0W9; BRVALEPPA0X7; 

BRVALEPPA0Y5; BRVALEPPA0Z2; BRVALEPPA103; BRVALEPPA111; 

BRVALEPPA129; BRVALEPPA137; BRVALEPPA145; BRVALEPPA152 

Codigo CVM: 4170 

C l a s s i f i c a c a o Se tor ia l : Materials Basicos / Mineragao / Minerais Metalicos 

Ativ idade Pr inc ipa l : Extragao, Beneficiamento E Comercio de Minerio de Ferro 

Contatos 

S e d e 

Av Graca Aranha 26 - 18° Andar 
E n d e r e c o : C E p . 2 0 0 0 5 9 0 0 C idade: Rio de Janeiro U F : RJ 

Te le fone: (21) 3814 8888 - Fax: (21) 3814 8810 

Depar tamento de Ac ion is ta s 

Cidade de Deus, Predio Amarelo - 2° Andar 
*S E n d e r e c o : C E p . 6 0 2 9 9 o o C idade: Osasco U F : SP 

Te le fone: (11) 3684 3749 - Fax : (11) 3684 2714 

E-mai l : 4010.acoes@bradesco.com.br 

Diretor de R e l a c o e s com I n v e s t i d o r e s 

Nome: Fabio de Oliveira Barbosa 

Av Graca Aranha 26 - 18° Andar 
E n d e r e c o : C E p . 2 o o 0 5 9 0 0 C idade: Rio de Janeiro U F : RJ 

Te le fone: (21) 3814 3888 - Fax :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (21) 3814 8810 

E-mai l : roberto.castel lo.branco@cvrd.com.br 

C o t a ^ o e s ( m e r c a d o a v :s ta/ lo te padrao) delay de 15 min. 

VALE56 

VALE57 

VALE70 

VALE71 

49,60 7 0 % 

48,60 7 0 % 

50,00 7 0 % 

50,60 7 0 % 

18/01 /2008 

20 /02 /2008 

20 /02 /2008 

21 /02 /2008 

00 :00 :00 

00 :00 :00 

11 :11 :57 

00 :00 :00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

52,23 

51,90 

0,00 

53,85 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7 ~/T„.£\-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI V t 1 5/05/2008 

mailto:roberto.castello.branco@cvrd.com.br
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VALE72 55,00 7 0 % 15/05/2008 LO 49 50 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 0,10 

VALE73 35,00 7 0 % 21 /08 /2007 04 45 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALE74 53,00 7 0 % 24 /04 /2008 00 00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,14 0,00 

VALE75 50,00 7 0 % 16/10 /2007 04 45 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALE78 50,00 7 0 % 18/12 /2007 04 45 4 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALE79 37,50 7 0 % 11/06 /2007 04 46 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALE80 45,00 8 0 % 16/10 /2007 04 45 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALES1 45,00 8 0 % 18/12 /2007 04 45 4 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALE82 45,00 8 0 % 20 /02 /2008 11 11 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALE83 50,00 8 0 % 23 /04 /2008 04 46 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALE86 33,00 8 0 % 11 /06 /2007 04 46 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALE88 30,00 8 0 % 21 /08 /2007 04 45 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

#VALE3 ON N l 15/05/2008 IB 34 0 ! 67,80 67,50 69,96 68,90 69,96 4 ,01 

#VALE5 PNA N l 15/05/2008 IS 4 1 08 55,48 55,36 56,98 56,16 56,90 2,98 

( * ) cotagoes por lote mil 

(NM) Cias. do Novo Mercado 

( # ) agoes do Ibovespa 

(N2) Cias. Nivel 2 ( N l ) Cias. Nivel 1 (MB) Cias. SOMA 

Grafico 
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Dados Economicos-Financeiros - R$ mil 

Ba lanco Pat r imonia l - Consoi idado 3 1 / 0 3 / 2 0 0 8 

Disponibi l idades 4 .274.642 

Ativo Total 135.117.115 

Endiv idamento F i n a n c e i r o * 38 .077.311 

Patr imonio Liquido 59.282.363 

(* )Emprest imos, f inanciamentos e debentures (curto e iongo prazo). 

D e m o n s t r a c a o do R e s u i t a d o - Consoi idado 

Rece i ta Liquida 

Resu i tado Bruto 

Rece i ta ( D e s p e s a ) F i n a n c e i r a Liquida 

Resui tado Operac iona l 

Lucro (P re ju i zo ) Liquido 

0 1 / 0 1 / 2 0 0 8 a 3 1 / 0 3 / 2 0 0 8 

14.124.740 

6.613.217 

(2 .056.167) 

2.819.552 

2.252.895 

3 1 / 1 2 / 2 0 0 7 

2.127.909 

132.897.842 

35.806.083 

57.029.465 

0 1 / 0 1 / 2 0 0 7 a 3 1 / 0 3 / 2 0 0 7 

16.249.363 

9.002.536 

(208.342) 

7.619.086 

5.095.323 

Posigao Acionaria* - 27/04/2007 

Nome % O N °/oPN % T o t a l 

Bndes Participacoes S.A. 6,70 0,08 4,12 

Valepar 52,29 0,00 31,89 

Black Rock Inc 0,00 5,66 0,00 

Agoes em Tesouraria 1,89 1,58 1,76 

Outros 39,12 92,68 62,23 

Total 100,00 100,00 100,00 

Composicao do Capital Social 

- 3 0 / 0 8 / 2 0 0 7 

Ord inar ias : 2 .999.797.716 

P r e f e r e n c i a i s : 1.919.516.400 

T o t a l : 4 .919.314.116 

( * ) Posigao dos acionistas com mais de 5 % das agoes de cada especie. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

it r „T7. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« c „ l t a T m n r P « a n asn9CndC... 1 5/05/2008 
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Grupo 1 - Dados da Empresa - 01 - Identificacao 

| 0 1 - Identificagao | 02 - Sede | 03 - Diretor de Rel. com Investidores | 04 - Referencia/Auditor | 

| 05 - Composicao do Capital | 06 - Caracteristicas da Empresa | 07 - Socs.Nao Incluidas nas DFs.Consolidadas | ^ f i ^ N I V E L 1 

| 08 - Proventos em Dinheiro | 

1 - Codigo CVM 2 - Denominacao Social 

00417-0 CIA VALE DO RIO DOCE 

3-CNPJ 4-NIRE 

33.592.510/0001-54 

Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados. 

V 

httn-//www.bovesna.com.br/dxvv/Foi-mDetalheDX WG1 Identific.asp 15/05/2008 

http://www.bovesna.com.br/dxvv/Foi-mDetalheDX
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Grupo 1 - Dados da Empresa - 05 - Composicao do Capital 

| 0 1 - Identificacao | 02 - Sede | 03 - Diretor de Re!, com Investidores | 04 - Referencia/Auditor | 

| 05 - Composicao do Capital | 06 - Caracteristicas da Empresa | 07 - Socs.Nao Incluidas nas DFs.Consolidadas 

I 08 - Proventos em Dinheiro I 

99 

N u m e r o de A g o e s (Mil 

Do Capital Integralizado 

1 - Ordinarias 

2 - Preferenciais 

3 - Total 

Em Tesouraria 

4 - Ordinarias 

5 - Preferenciais 

6 - Total 

1 -31/12/2006 2 -31/12/2005 3 -31/12/2004 

1.499.899 

959.758 

2.459.657 

28.291 

15.172 

43.463 

749.949 

415.728 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.165.677 

14.146 

11 

14.157 

749.949 

415.728 

1.165.677 

14.146 

12 

14.158 

© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 

15/05/2008 



Grupo 06 - Balanco Patrimonial Consoiidado - 01 - Ativo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

|  0 1 - Ativo | 0 2 - Passivo | 

00417-0 CIA VALE DO RIO DOCE DFP 31/12/2006 LS 
NIVEL 1 

(Reais Mil) 

Codigo da Conta Descrigao da Conta 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 

1 Ativo Total 123.008.906 52.712.371 43.472.084 

Ativo Circulante 27.169.656 12.570.842 11.930.054 

1.01.01 Disponibilidades 9.777.975 2.703.252 3.916.758 

1.01.02 Creditos 7.952.637 4.317.239 3.149.420 

1.01.02.01 Clientes 7.891.550 4.182.861 3.076.060 

1.01.02.02 Creditos Diversos 61.087 134.378 73.360 

1.01.03 Estoques 6.369.398 3.234.595 2.893.837 

1.01.04 Outros 3.069.646 2.315.756 1.970.039 

1.02 Ativo Nao Circulante 95.839.250 40.141.529 31.542.030 

1.02.01 Ativo Realizavel a Longo Prazo 6.690.103 3.353.586 3.711.101 

1.02.01.01 Creditos Diversos 234.038 143.144 149.843 

V02.01.02 Creditos com Pessoas Ligadas 10.975 5.999 108.973 

1.02.01.02.01 Com Coligadas t Equiparadas 0 0 

1.02.01.02.02 Com Controladas 0 0 

1.02.01.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 10.975 108.973 

1.02.01.03 Outros 6.445.090 3.204.443 3.452.285 

1.02.02 Ativo Permanente 89.149.147 36.787.943 27.830.929 

1.02 02.01 Investimentos 1.856.000 1.396.047 835.113 

1.02 02.01.01 Pa r t i c i pa tes Coligadas/Equiparadas 0 0 0 

1.02 01 Participacoes Coligadas/Equiparadas-Agio 0 0 0 

1.02.02.01.03 Participacoes em Controladas 0 0 0 

1.02.02.01.04 Participacoes em Controladas - Agio 0 0 0 

1.02.02.01.05 Outros Investimentos 0 0 0 

1.02.02.02 Imcb 77.611.135 33.767.779 24.797.944 

1.02.02.03 Intancivel 9.532.009 1.418.310 1.994.793 

1.02.02.04 Diferido 150.003 205.807 203.079 

Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados. 

Grupo 06 - Balanco Patr imonia l Conso i idado - 0 2 - Passivo 

0 1 - Ativo I 0 2 - Passivo N I V E L 1 

(Reais Mil) 

Codigo da Conta Descrigao da Conta 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 

2 Passive Total 123.008.906 52.712.371 43.472.084 

2.01 Passivo Circulante 16.642.684 11.666.956 9.326.984 

2.01.01 Emprestimos e Financiamentos 3.661.155 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3.456.420 3.041.020 

2.01.02 Debentures 0 0 

'2.OI.O3 Fomecedores 5.164.431 2.684.097 1.972.062 

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuicoes 2.166.715 0 1.286.231 

2.01.05 Dividendos a Pagar 3.188.554 2.907 335 1.556.484 



2.01.06 Provisoes 1.000.791 541.947 399.428 

201.07 Dividas com Pessoas Ligadas 29.622 21.026 72.976 
fz.01.08 Outros 1.431.416 1.996.131 998.783 

2.02 Passivo Nao Circulante 61.266.632 14.042.774 13.944.462 

2.02.01 Passivo Exigivel a Longo Prazo 61.259.436 14.034.267 13.934.924 

2.02.01.01 

2.02.01.02 

Emprestimos e Financiamentos 

Debentures 

46.003.623 

0 

9.066.375 

0 

9.044.631 

0 

2.02.01.03 Provisoes 6.481.281 2.864.782 3.288.969 

2.02.01.04 Dividas com Pessoas Ligadas 0 3.065 41.158 

2.02.01.05 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i no n-i c\c 

Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Q 11A CQO 

0 

2.100.045 

8.507 

1.560.166 

9.538 

z.Uz.UI.ub 

2.02.02 

Outros 

Resultados de Exercicios Futuros 

o. I /4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.00Z 

T '96 

0 

2.100.045 

8.507 

1.560.166 

9.538 

2.03 Part, de Acionistas Nao Controiadores 6.000.830 2.950.510 2.031.305 

2.04 

2.04.01 I 

Patrimbnio Liquido 

Capital Social Realizado 

39.098.760 

19.492.401 

24.052.131 

14.000.000 

18.169.333 

7.300.000 

2.04.02 

2 04.03 

o C\A m m 

Reservas de Capital 

Reservas de Reavaliacao 

0 

0 

n 

0 

[ ' J ' \ _ 0 

n 

D 

0 

n 
zU4.Uo.U1 

"2.04.03.02 

Ativos Proprios 

Controladas/Coligadas e Equiparadas 

u 

^ _ ... 0 

u 

0 

2.04.04 Reservas de Lucro 19.606.359 10.052.131 10.869.333 

2.04.04.01 Legal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 o: 0.&63 I 400 296 1.403.117 

2.04.04.02 Estatutaria : 0 

2.04.04.03 Para Contingencias 0 0 

2.04.04.04 De Lucros a Realizar 122.500 236.439 345.727 

2.04.04.05 Retencao de Lucros 0) 0 0 

2.04.04.06 Especial p/ Dividendos Nao Distribuidos 0 0 0 

2.04.04.07 Outras Reservas de Lucro 17.412.8961 8.415.396 9.120.489 

2.04.05 Lucros/Prejuizos Acumulados 0 0 0 

2.04.06 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 0 

© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados. 
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Grupo 07 •  Demonstracao do Resuitado Consoiidado - 01 - Demonstracao do Res 

| 01 - Demonstracao do Resuitado | 02 - Lucro ou Prejuizo por Acao | 

00417-0 CIA VALE DO RIO DOCE DFP 31/12/2006 LS 

(Reais Mil) 

Codigo da Conta D e s c r i c a o d a C o n t a 0 1 / 0 1 / 2 0 0 6 a 31 /12 /2006 0 1 / 0 1 / 2 0 0 5 a 3 1 / 1 2 / 2 0 0 5 0 1 / 0 1 / 2 0 0 4 a 31 /12 /2004 

Receita Bruta de Vendas e/ou Servigos 46.745.559 35.350.235 29.019.992 

3.02 Dedugoes da Receita Bruta (1.454.593) (1.357.394) (1.475.777) 

3.03 Receita Liquida de Vendas e/ou Servigos 45.290.966 33.992.841 27.544.215 

3.04 Custo de Bens e/ou Servigos Vendidos (20.756.134) (16.311.317) (14.123.035) 

3.05 Resuitado Bruto 24.534.832 17.681.524 13.421.180 

3.06 Despesas/Receitas Operacionais (6.390.664) (4.132.083) (4.408.491) 

3.06.01 Com Vendas (383.280) (339.844) (412.037) 

3.06.02 ' Gerais e Admmistrativas (1.568.280) (1.279.914) (1.565.317) 

3.06.03 Financeiras (1.745.249) (1.276.000) (2.000.083) 

3.06.03.01 Receitas Financeiras 864.391 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i r \  r *f \ f \zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A t  A\ 

(312.386) 

/ AAO A 4 A \  

(1.478.978) 

/CA 4 A AG\ 
3.06.03.02 

3.06.04 

Despesas Financeiras 

Outras Receitas Operacionais 

(2.609.640) 

372.330 

(963.614) 

185.059 

(bz1.105) 

2.112.728 

3.06.05 Outras Despesas Operacionais (2.867.288) (1.690.874) (2.699.316) 

3.06.06 

3.07 

Resuitado da Equivalencia Patrimonial 

Resuitado Operacional 

(198.897) 

18.144.168 

269.490 

13.549.441 

155.534 

9.012.689 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 3 

3.08.01 

Resuitado Nao Operacional 

Receitas 

(214.309) 

1.212.468 

297.700 

0 

0 

0 

3.08.02 

3.09 

Despesas 

Resuitado Antes Tributagao/Participagoes 

.•'••2c ' " 

17.929.859 

0 

13.847.141 

0 

9.012.689 

3.10 

3.11 

Provisao para IR e Contribuigao Social 

IR Diferido 

(3.389.687) 

0 

(2.367.683) 

0 

(1.809.635) 

Q 

3.12 Participagcss/Contribuicoes Estatutarias 0 0 0 

3.12.01 Participacoes 0 0 0 

3.12.02 C o n t r i b u t e s 0 0 

3.13 Reversao dos Juros sobre Capital Proprio 0 :. 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
inanflHHBMKsnsHranKnoBsn B̂i B̂ffiEi 

3.14 Part, de Acionistas Nao Controladores (1.109.167) (1.036.472) (743.535) 

[3_ •  Lucro/Prejuizo do Periodo 10.442.986 6.459.519 

Grupo 07 - Demonst racao do Resuitado Conso i idado -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 2 - Lucro ou Prejuizo por Acao 

0 1 - Demonstracao do Resuitado | 0 2 - Lucro ou Prejuizo por Agao 

Ultimo Exercicio 
01 /01 /2006 a 31 /12 /2006 

P e n u i t i m o E x e r c i c i o 

0 1 / 0 1 / 2 0 0 5 a 31 /12 /2005 

A n t e p e n u l t i r n o E x e r c i c i o 

0 1 / 0 1 / 2 0 0 4 a 0 1 / 0 1 / 2 0 0 4 

N° Acoes, Ex-Tesouraria (Mil) 2.416.194 1.151.520 1.151.519 

Lucro por Acao (Reais) 5,55874 9,06887 5,60956 

Prejuizo por Agao (Reais) 

© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados. 
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A N E X O - C 

DEMOSTRACOES CONTABEIS 2006 

DA GERDAU S/A 



104 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QU AD RO D E I N D I CA D O R ES -  GER D AU S.A. 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto indicadores do corpo funcional) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONSOUDADO TOTAL 

DESCRICAO Exerddo Exerddo 

1 - BASE DE CALCULO 2006 2005 

1.1 - Receita liquida (RL) 23.516.760 21.412.343 
1.2 - Resuitado operacional (RO) 4.394.545 4.041.495 

1.3 - Folha de pagamento bruta (FPB) 2.375.095 2.020.847 

2006 2005 

2 - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS % sobre % sobre % sobre % sobre 

Valor R U L I I FPB (1.3) Valor RL( l . l ) FPB (1.3) 

2.1 - Al mentacao 49.053 0,21 2,07 44.462 0,21 2,20 

2.2 - Encargos sociais compuborios 426.571 1,81 17,96 385.531 130 19,08 

2.3 - Previdencia privada 80.482 034 339 78.343 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA037 3,88 

2.4-Saude 188.999 0,80 7,96 168.900 0,79 836 

2.5 - Seguranca e saude no trabalho 38.121 0,16 1*1 21.522 0,10 1,06 

2.6 - Educacao, treinamento e capadtacao 40.337 0,17 1,70 32.804 0,15 1,62 

2.7 - Partjdpacao nos resultados 469.055 1,99 19,75 328.756 134 16,27 

2.8 - Transporte 50.329 0,21 2,12 4Z015 0,20 2,08 

2.9 - Outros benefiaos 27.904 0,12 1,17 96.697 0,45 4,78 

TOTAL - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS 1.370.852 5,83 57,72 1.199.030 5,60 59,33 

2006 2005 

3 - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS % sobre % sobre % sobre % sobre 

Valor RL(1.1) RO (1.2) Valor RL( l . l ) RO (1.2) 

3.1-Tributes 3.451.118 14,68 78,53 3.790.860 17,70 93,80 

3.2 - Contribuicdes para a sotiedade 50.518 0,21 1,15 40.453 0,19 1,00 

3.2.1 - Educacao 7.835 0,03 0,18 5.449 0,03 0,13 

3.2.2 - Cultura 17.362 0,07 0,40 18.714 0,09 0,46 

3.23-Saude 2.984 0,01 0,07 1.508 0,01 0,04 

3.2.4 - Esporte e l a w 1.660 0,01 0,04 1.537 0,01 0,04 

3.2.5 - Combate a fdme e seguranca altmentar 945 0,00 0,02 1.388 0,01 0,03 

3.2.6 - Ernpreendedorisrno 4.497 0,02 0,10 1.872 0,01 0,05 

3.2.7 - OuaBdade 6.477 0,03 0,15 7.122 0,03 0,18 

3.2.8 - Voluntanado 926 0,00 0,02 566 0,00 0,01 

3.2.9 - Pesquisa 1.497 0,01 0,03 1.233 0,01 0,03 

3.2.10 - Outros investimentos 6.335 0,03 0,14 1.064 0,00 0,03 

TOTAL - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS 3.501.636 '4,89 79,68 3.831.313 17,89 94,80 

2006 2005 

4 - INDICADORES AMBIENTAIS % sobre % sobre % sobre % sobre 

Valor RL( l . l ) RO (1.2) Valor RL( l . l ) RO (1.2) 

4.1 - Investimentos reiaoonados com a producao/operacao da Empresa 168.557 0,72 3,84 186.648 037 4,62 

4.2 - Investimentos em programas e/ou projetos extemos 1.099 0,00 0,03 1.294 0,01 0,03 
TOTAL - INDICADORES AMBIENT AIS 169.656 0,72 3,86 187.942 0,88 4,65 

5 - INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL 2006 200S 

5.1 - N° de coiaboradores no initio do periodo 25.253 24.506 

5.2 - N° de coiaboradores no final do periodo 31.563 25.253 

53 - N° de admissoes durante o periodo 4.431 3.483 

5.4 - N° de trainees e estagiarios 1317 1.467 

5.5 - N° de dependents 49.059 38.293 

5.6 - N° de terceiros 13.298 11.747 
5.7 - Nivel de escolaridade: 

5.7.1 - %com 1° Grau 19,9% 12,4% 

5.7.2 - % com 2° Grau 61,6% 68,2% 

5.7.3 - % com 3° Grau 185% 19,4% 

5.8 - % coiaboradores atirna de 45 anos 33,0% 17,8% 

5.9 - N° de mulheres que trabalham na empresa 2.308 1.347 

5.10 - % de car 90s de chefia ocupados por mulheres 133% 11,6% 

5.11 - Media de anbguidade (tempo de casa) 11 anos 10 anos 
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C L I Q U E A Q U I pa ra impr imi r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV e r s a o p a r a I m p r e s s a o 

Atencao: para garant i r uma impressao de melhor qual idade, recomendamos que voce ajuste a configuracao de seu 

navegador. Antes de impr imir esta pagina, va ao item Ferramentas, Opgoes da In ternet , clique no menu "Avancadas" 

e selecione a opcao " Impr im i r cores e imagens do piano de fundo". 

Para Invest idores - E m p r e s a s L istadas 

M E T A L U R G I C A G E R D A U 

S . A . 

'Atual izado e m 15/05/2008, a s 05IU2 

N I V E L 1 

D a d o s d a C o m p a n h i a 

Nome de Pregao: GERDAU MET 

Codigos de Negociacao: GOAU3; G0AU4 

Codigo I S I N : BRGOAUACNOR1; BRGOAUACNPR8 

Codigo CVM: 8656 

Cfass i f i cacao Setor ia l : Materials Basicos / Siderurgia e Metalurgia / Siderurgia 

Ativ idade Pr inc ipa l : Participagao E Administragao 

Site: www.gerdau.com.br 

C o n t a t o s 

S e d e 

E n d e r e c o : 
Av Farrapos 1811 - Floresta 

C E P : 902.20005 C idade: Porto Alegre U F : RS 

Te le fone: (51) 3323 2657 - Fax : (51) 3323 2293 

Depar tamento de Ac ion is ta s 

. , Rua Boa Vista 176 - l .subsolo 
E n a e r e c o : C E p . 1 0 1 3 0 0 1 c i d a d e : S a o p a u ) o U F : S P 

Te le fone: (11) 5029 7780 - Fax : (11) 3247 3141 

Diretor de i te lacoes c o m I n v e s t i d o r e s 

Nome: Osvaldo Burgos Schirmer 

. Av Farrapos 1811 - Floresta 
E n a e r e c o : C E p . 9 0 2 2 0 o o 5 C idade: Porto Alegre U F : RS 

Tele fone: (51) 3323 2657 - Fax : (51) 3323 2293 

E-mai l : inform@gerdau.com.br 

C o t a c o e s ( m e r c a d o a v i s t a / l o t e p a d r a o ) 

Cod. 

GOAU3 

#GOAU4 

E s p e c . 

ON N l 

PN N l 

(* ) cotagoes por lote mil 
(NM) Cias. do Novo Mercado 

Data Hora Abert . 

15/05 /2008 17:05:13 95,00 

15 /05 /2008 17:46:52 97,49 

( # ) acoes do Ibovespa 

(N2) Cias. Nivel 2 

Min. Max. Med. 

94,80 96,50 95,28 

96,60 100,29 97,94 

( N l ) Cias. Nivel 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

delay de 15 min. 

Ult imo O s c . ( % ) 

96,50 1,86 

100,29 4,36 

(MB) Cias. SOMA 

Grafico 

http://www.gerdau.com.br
mailto:inform@gerdau.com.br
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D a d o s E c o n d m i c o s - F i r t a n c e i r o s - R $ mi l 

Sa ianco P a t r i m o n i a l - N a o - C o n s o i i d a d o 

D i s p o n i b i l i d a d e s 

A t i v o To ta l 

E n d i v i d a m e n t o F inancesro -

P a t r i m o n i o L i q u i d o 

(*)Emprest imos, f inanciamentos e debentures (curto e longo prazo). 

D e m o n s t r a c a o d o Resuitado - N a o - C o n s o l i d a d o 

Rece i ta L iqu ida 

R e s u i t a d o B r u t o 

3 1 / 0 3 / 2 0 0 8 

115 

5.884.275 

28.806 

5.727.826 

0 1 / 0 1 / 2 0 0 8 a 3 1 / 0 3 / 2 0 0 8 

0 

0 

Recei ta ( D e s p e s a ) F i n a n c e i r a L i q u i d a 3.719 

R e s u i t a d o O p e r a c i o n a l 358.2.62 

Luc ro ( P r e j u i z o ) L i q u i d o 356.955 

P o s i c a o A c i o n a r i a * - 31 /03/2008 

N o m e % O N % P N °/oTotal 

Indac Ind . Adm. E ComerciozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S.A 29,33 0,00 9,77 

Grupo Gerdau Ernpreendimentos Ltda. 25,57 0,01 8,53 

Gersul Ernpreendimentos Imobi l iar ios Ltd 5,80 0,00 1,93 

Acoes em Tesouraria 0,00 2,51 1,67 

Outros 39,30 97,48 78,10 

Total 100,00 100,00 1 00,00 

( * ) Posicao dos acionistas com ma is de 5 % das acoes de cade especie. 

3 1 / 1 2 / 2 0 0 7 

115 

5.617.590 

30.948 

5.398.856 

O 1 / 0 1 / 2 O 0 7 a 3 1 / 0 3 / 2 0 0 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 

0 

1.974 

319.434 

319.155 

C o m p o s i c a o d o C a p i t a l S o c i a l 

- 0 8 / 0 5 / 2 0 0 8 

O r d i n a r i a s : 68.809.497 

P r e f e r e n c i a i s : 137.531.272 

T o t a l : 206.340.769 



Grupo 1 - Dados da Empresa - 01 - Identificacao 

Grupo 1 - Dados da Empresa - 01 - Identificacao 

| 0 1 - Identificacao | 02 - Sede | 03 - Diretor de Rel. com Investidores | 04 - Referenda/Auditor | 

| 05 - Composicao do Capital | 06 - Caracteristicas da Empresa | 07 - Socs.Nao Incluidas nas DFs.Consolidadas 

I 08 - Proventos em Dinheiro I 

Pagina 1 de 1 
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N I V E L 1 

1 - Codigo CVM 2 - Denominagao Social 

00865-6 METALURGICA GERDAU S.A. 

3 - C N P J 4-NIRE 

92.690.783/0001-09 43300001504 

Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados. 

VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>r /HYAx ;/Fr»rmnpialhpDYWrt1 THentifip. asn 15/05/2008 
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Grupo 1 - Oados da Empresa - 05 - Composicao do Capital 

| 0 1 - Identificacao | 02 - Sede | 03 - Diretor de Rel. com Investidores | 04 - Referenda/Auditor | 

| 05 - ComposioSo do Capital | 06 - Caracteristicas da Empresa | 07 - Socs.Nao Incluidas nas DFs.Consolidadas |zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^&B& N I V E L 1 

I 08 - Proventos em Dinheiro I 
«OVf l> 

Numero de Agoes (Mil) 1 - 31/12/2006 2 - 31/12/2005 3 - 31/12/2004 

Do Capital Integralizado 

1-Ordinarias 62.377 41.584 27.723 

2 - Preferenciais 124.753 83.169 55.446 

3 -To ta l 187.130 124.753 83.169 

Em Tesouraria 

4 - Ordinarias 0 0 0 

5 - Preferenciais 3.129 1.447 682 

6 -To ta l 3.129 1.447 682 

© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados 



'.01 Passivo Circulani? 5.572.815 4.203 474 5.345.258 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' .01.01 Emprestimos e Financiamentos 2.013.348 1.338.623 2.027.865 

• 01.02 Debentures 1.173 2.719 2.986 

.'.01.03 Fornecedores 2.060.461 1.665.862 1.921.424 

£01.04 Impostos. Taxas e C o n t r i b u t e s 426.561 312.359 

? 01.05 Dividenaos a Pagar 264.220 209.683 

• 01.06 Provisoes 0 0 

£.01,07 Dividas com Pessoas Ligadas 0 0 0 

01.08 Outros 807.052 674.228 662.826 

: 01.08.01 Outras Contas a Pagar 366.131 315.494 222.741 

.01 08 02 Imp. de Renda e Contr. Social Diferidos 86.673 86.879 180.166 

••.01.08.03 Participacoes Estatutarias 0 0 0 

2.01.08.04 Salarios a Pagar 354.248 271.855 

2.02 Passivo Nao Circulante 8.677.161 7.384.746 5.591.103 

2 02 01 Passivo Exigivei a Longo Prazo 8.677.161 7.384.746 5.591.103 

2.02.01.01 Emprestimos e Fnanciamentos 6.376.101 5.388.310 3.490.374 

2.02.01.02 Debentures 615.596 679.186 573.504 

2.02.01.03 Provisoes 0 0 0 

7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAJ2.01.04 Dividas com Pessoas Ligadas 0 0 

2.02.01.05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 0 

2.02.01.06 Outros 1.685.464 1.317.250 1.527.225 

2.02.01.06 01 Provisao para Contingencies 245.095 192.858 240.964 

2.02.01.06.02 Imp. de Renda e Contr Social Diferidos 730.541 613.920 699.119 

2.02.01 06.03 Outras Contas a Pagar 295.835 246.694 292.664 

2.02.01.06.04 Beneficios a Empregados 413.993 263.778 294.478 

2.02.02 Resultados de Exercicios Futuros 0 0 

2.03 Pan. de Acionistas Nao Controladores 8.109.532 6.516.335 4.894 561 

2.04 

2.04.01 

Patrimonio Liquido 

Capital Social Reaiizado 

4.753.321 

3.744.0001 

3.859 568 

2.496.000 

2.961.034 

1 664.000 

2.04.02 

: • 

Reservas de Capital 

Corregao Monets ia do Capital 

10.842 

0 

• • • • • • • 
10.842 

0 

10.842 

0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:  Subvencao para Investimentos 0 0 0 

2.04.02.03 Reserva Especial - Le: 8.200'91 0 0 

2.04.02.04 Outras 2.156| zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• • • ••wt-:m 

2.156| 

P P.P.F, 

2.156 

2.04.02.05 

. 04.03 J 

A x ^ n a Emissao de Aco^s^ 

Reservas de Reavaliacao 

2.156| 

o.ooo 

0 

o.oou 

0 

2.04.03.01 Ativos Proprios 0 0 

2.04.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0 

2.04.04 Reservas de Lucro 997.919 1.352.166 1.285.632 

2.04.04 01 Legai 75.846 243.573 179.795 

2.04.04.02 Estatutaria 922.073 1.108.593 1.105.837 

2.04.04.03 Para Contingencies 0 0 0 

2.04.04 04 De Lucros a Realizar . 0 

2.04.04.05 Retengao de Lucros D 0 

12.04.04.06 Especial p/ Dividendos Nao Distribuidos D D 0 

2.04.04.07 Outras Reservas 1e Lucro I 0 

2.04.05 Lucros/Prejuizos Acumulados 560 560 560 

2.04.06 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 

© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados. 



Grupo 06 - Balango Patr imonial Conso i idado - 01 - Ativo 

| 01 - Ativo | 02 - Passivo | 

00865-6 METALURGICA GERDAU S.A. DFP 31/12/2006 LS 

(Reais Mil) 

Codigo da Conta Descrigao da Conta 31 /12/2006 31/12/2005 

1 Ativo Total 27.112.829 21.963 123 18.791 956 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 .01 Ativo Circulante 14.132.101 12.178.168 9.653.492 

1.01.01 Disponibilidades 709.075 1.193.564 337.767 

1.01.02 Creditos 8.201.298 6.509.750 4.482.228 

1.01.02.01 Clientes 2.534.548 2.101.137 2.564.192 

1.01.02.02 Creditos Diversos 5.666.750 4.408.613 

1.01.02.02.01 Dividendos a Receber 0 0 

1 .01.02.02.02 Creditos Tributarios 537.933 206.714 251.858 

1.01.02.02.03 Titulos e Valores Mobiliarios 5.128.817 4.201.899 1.666.178 

1.01.02.02.04 Empregados 0 0 
i 

1.01.03 Estoques 4.645.052 4.018.629 4.236.642 

' .01.04 Outros 576676 456.225 596.855 

1.01.04.01 Outras Contas a Receber 339.625 211.114 230.917 

• Imp. de Renda e Contr Social Diferidos 146.570 152.283 329.797 

1.01.04.03 Despesas Antecipadas 90.481 92.828 36.141 

1.02 Ativo Nao Circulante 12.980.728 9.784.955 9.138.464 

1.02.01 Ativo Realizavel Longo Prazo 1.340.655 915.740 1.063 086 

1.02.01.01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c\o m n? 

Creditos Diversos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P T o < " 4 i t o c f orT"u P o c c n o c 1  i n ^ H o c 

0 

1  / 1 1  Q 

0 

1 7 1  

0 

1  9 * ^ 1  
I  . U £ . U I  

1.02.01.02.01 

V ^ l c U l l U o U U l I l r c b a U d D L I U d U d o 

Com Coligadas e Equiparadas 0 

I  /  I  

0 

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .£.3 I  

1.02.01.02.02 Com Controladas 1.419 171 1.231 

1.02.01.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0 0 

1.02.01.03 Outros 1.339.236 915.569 

1.02.01.03.01 Creditos Tributarios 374.993 242.792 

1 .02.01.03.02 Depositos Judiciais 52.159 43.364 26.312 

1.02.01.03.03 Imp. de Renda e Contr. Social Diferidos 665.406 472.417 623.722 

1 .02.01.03.04 Outras Ccntas a Receber 139.991 88.242 

1 .02.01.03.05 Dep. p7 Fut. Invest.Particip. Societaria 31.845 3 4 J 0 3 | •32 "58 

1 .02.01.03.06 Despesas Antecipadas 74.842 34.051 36.141 

f l .02.02 Ativo Permanente 11.640.073 8.869.215 8.075.378 

1.02.02.01 Investimentos 364.374 113.216 112.547 

1.02.02.01.01 Participacoes Co'igadas/Equiparadas 0 0 0 

1.02.02.01.02 Participagoes Coligadas/Equiparadas-Agio 0 0 0 

1.02.02.01.03 Participacoes em Controladas 2.444 7.477 50.180 

1 .02.02.01.04 Participagoes em Controladas - Agio 343.168 91.654 52.854 

1.02.02.01.05 Outros investimentos 18.762 14.085 9.513 

1.02.02.02 Imobiiizado 11.184.940 8.694.953 7.928.973 

1.02.02.03 Intangivel 30.246 0 0 

1.02.02.04 Diferido 60.513 61.041 33.858 

Grupo 06 - Balango Patr imonia l Conso i idado - 02 - Passivo 

01 - Ativo I 02 - Passivo N I V E L 1 

" I  3 i m ^ ) 0 6 | 31/12/20051 
31/12/2004 

1 A 1 r-> :,  T « * „ l 2 7 ^ 2 ^ 2 9 1 21.963.1231 18.791.956 



GrupozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 07zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.  D e m o n s t r a c a ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do ftesuUo fioflSoW) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01 - Demonstracao do Resuitado 102 - Lucro ou Prejuizo por Agao 

00365-6 METALURGICA GERDAU S.A. DFP 31/12/2006 LS 

Reais Mil) 

Codigo da Conta Descricao da Conta 01/01/2006 a 31/12/2006 01/01/2005 a 31/12/2005 01/01/2004 a 31/12/2004 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

;  0 1 Receita Bruta de Vendas e/ou Servigos 27.541.954 25.661.370 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA23.598.616 

5.02 Deducoes da Receita Bruta (3.994.180) (4.240.070) (3.810.311) 

'..02.01 

i m no 

Impostos sobre Vendas (2.442.602) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M C7Q \ 

(2.642.225) (2.456.568) 

3.03 

Fretes e Descont is 

Receita Liquida de Vendas e/ou Servigos 

( 1 . 0 0 1 . 0 / 0 ) 

23.547.774 

( i .oy/ .o4oj 

21.421.300 

( I  ooo. / 4o; 

19.788.305 

3.04 Custo de Bens e/ou Servigos Vendidos (17.020.825) (15.519.861) (13.352.238) 

3.05 Resuitado Bruto 6.526.949 5.901.439 

3.06 Despesas/Receitas Operacionais (2.090.982) (1.832.444) (1.999.137) 

3.06.01 Com Vendas (518.045) (514.443) (455.175) 

3.06.02 Gerais e Administrativas (1.167.080) (1.050.953) 

3.06.03 Financeiras 381.944 42.151 (148.381) 

06.03.01 Receitas Financeiras 955.235 483.231 249.261 

5.06.03.02 Despesas Financeiras (573.291) (441.080) (397.642) 

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0 

3 06.05 Outras Despesas Operacionais (19.973) (35.169) 0 

3.06.06 Resuitado da Equivalencia Patrimonial (251.745) (157.903) 

Resuitado Operacional 4.435.967 4.068.995 4.436.930 

3.08 Resuitado Nao Operacional (67.153) 304.738 144.102 

3.08.01 Receitas 29.856 $18.006 351.595 

3.08.02 Despesas (97.009) (13.238) (207.493J 

3.09 Resuitado Antes Tributagao/Participagoes 4.368.814 4.373.733 4.581.032 

3.10 Provisao para IR e Contribuigao Social (918.740) (932 420) (957 . 0 0 0 ) , 

3.11 IR Diferido 89.635 (142.882) (238.405) 

Participagoes/Contribuigoes Estatutarias (18.450) (29.587) (44.530) 

3.12.01 Participacoes (18.450) (29.587) (44.530) 

3.12.02 ContriDU'Cdes 0 0 0 

3.13 Reversao aos Juros sobre Capital Proprio 0 0 

3.14 Part, de Acionistas Nao Controladores (2.175.735) (1.993.260) !U j04 ^2 2 J 

1 c Lucro/Prejuizo do Periodo 1.345.474 1 275.584 1.437.075 

Grupo 07 • Demonst ragao do Resuitado Conso i idado - 0 2 - Lucro ou Prejuizo por Agao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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| 01 - Demonstracao do Resuitado |zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 - Lucro ou Prejuizo por Agao i 

Ultimo Exercicio 
01/01/2006 a 31/12/2006 

Penultimo Exercicio 
01/01/2005 a 31/12/2005 

Antepenultimo Exercicio 
01/01/2004 a 01/01/2004 

N° Agoes, Ex-Tesouraria (Mil) 184.001 123.306 82.487 

Lucro por Agao (Reais) 7,31232 10,34487 17,42184 

Prejuizo por Agao (Rea is^^^^ 

NIVEL 1 
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