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Este estudo consiste em identificar quais as praticas gerenciais de responsabilidade 

socioambiental sao utilizadas pelas empresas industrials da cidade de Cajazeiras - PB. 

Devido aos impactos ambientais decorrentes das atividades industrials, comprometendo a 

qualidade de vida da sociedade e a escassez dos recursos naturals, as organizacoes 

comecaram a voltar-se para as questoes socioambientais. Dessa forma o trabalho aborda 

aspectos teoricos sobre a Responsabilidade Social e a Contabilidade Ambiental 

relacionando esses aspectos ao processo de desenvolvimento empresarial, demonstrando 

os beneficios e as vantagens para as organizacoes que aderirem a esses aspectos, bem 

como evidenciam aspectos que caracterizam uma gestao socialmente responsavel. O 

metodo utilizado foi o dedutivo, com uma abordagem qualitativa e quantitativa. Os dados 

foram coletados a partir de uma amostra de 35 empresas de um total de 87. As informacoes 

foram coletadas atraves de um questionario de pesquisa semi-estruturado com perguntas 

objetivas junto aos gestores das industrias pesquisadas. Percebeu-se que ha um interesse 

por parte das empresas em adotar procedimentos de transparencia e veracidade de 

informacoes com seu publico interno e externo, 88,57% dos gestores afirmaram que 

realizam treinamentos para os seus funcionarios, bem como 62,86 realiza bonificacoes pelo 

desempenho atingido na realizacao de suas atividades, 85,71% reconhecem as crlticas e 

sugestoes dos mesmos para melhoramento dos processos internos, 94,29% estao 

preocupadas com os aspectos ambientais. Conclui-se que a maioria das industrias estao 

preocupadas em adotar praticas de responsabilidade socioambiental, desenvolvendo em 

suas atividades aspectos de cunho social, agregando valor ao seus produtos e servicos. 

Palavras chave: Responsabilidade Social, Gestao Ambiental, Praticas gerenciais, Setor 

Industrial. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

by industrial city of Cajazeiras - PB. Due to the environmental impacts of industrial activities, 

compromising the quality of life of society and the scarcity of natural resources, organizations 

began to turn to the environmental issues. Thus the paper deals with theoretical aspects of 

Corporate Social and Environmental Accounting relating those aspects to the business 

development process, demonstrating the benefits and advantages for organizations that 

adhere to these aspects and show features of a socially responsible management. The 

method used was the deductive approach with a qualitative and quantitative. Data were 

collected from a sample of 35 companies from a total of 87. Information was collected 

through a questionnaire survey of semi-structured questionnaire with objective with the 

managers of the industries surveyed. It was noticed that there is interest by companies to 

adopt procedures to transparency and accuracy of information with its internal and external 

audiences, 88.57% of managers said they conduct trainings for its employees and conducts 

increases by 62.86 performance achieved in carrying out its activities, 85.71% acknowledge 

the criticisms and suggestions for improvement of these internal processes, 94.29% are 

concerned about the environmental aspects. Conclude that most industries are concerned 

about adopting practices of environmental responsibility by developing its activities in 

aspects of social, adding value to their products and services. 

Key-words: Social Responsibility. Environmental Management. Management practices. 

IndustrialSector. 
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1 I N T R O D U C A O E P R O B L E M A T I C A 

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

ja que a mesma e uma forma de gestao que se define pela etica e transparencia das 

informacoes com todos os usuarios com os quais ela se relaciona e pelas fungoes sociais 

que a empresa desempenha , contribuindo para o bem estar da sociedade na qual esta 

inserida, respeitando a diversidade e promovendo a reducao dos problemas sociais. 

Entende-se que o compromisso social esta tanto dentro da empresa, por meio do 

desenvolvimento dos colaboradores em busca da qualidade de vida, bem como na 

comunidade, decorrente dos efeitos provocados pelas suas agdes sociais, gerando assim 

mudancas no comportamento da sociedade. 

O desenvolvimento economico desordenado juntamente com o avanco tecnologico trouxe 

melhores condicoes de vida, porem impulsionou o crescimento das necessidades 

provocando uma desigualdade social, alem dos impactos ambientais que afetam a geragao 

atual e as futuras. (BRAGA, 2007) 

Nesse sentido, as empresas que querem ganhar um diferencial no mercado competitivo 

devem procurar inserir em suas politicas internas uma gestao socioambiental, pois alem de 

ser uma estrategia competitiva auxilia na avaliacao do seu desempenho, incentivando uma 

gestao participativa, envolvente e comprometida com o sistema social e organizacional, 

verificando os impactos de suas politicas e acoes dos seus empregados, clientes, 

comunidade, natureza e com a sociedade como um todo. 

Sob esse aspecto, a contabilidade como uma ciencia social, caracterizada como um 

instrumento que oferece informagoes para a tomada de decisao dos usuarios seja interno ou 

externo, vem buscando evoluir para adequar seus processos a realidade que as empresas 

estao inseridas, buscando a identificagao, mensuragao e registros da pratica de resultado 

socioeconomico e socioambiental. 
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Dessa forma e dada a importancia e necessidade de ievar em consideracao os fatores 

sociais e ambientais devido as transformacSes sofridas pela sociedade, surgiram nessa 

epoca as praticas gerenciais de Responsabilidade Social, que incorporam procedimentos 

nos planejamentos das atividades sociais visando atender aos interesses das diferentes 

partes envolvidas no negocio como os socios, funcionarios, fornecedores, consumidores e o 

meio ambiente. 

Portanto, acredita-se que as empresas devem se sentir motivadas para assumirem acoes 

socialmente responsaveis, haja vista que a atuagao da Responsabilidade Socioambiental 

nao implica que a gestao empresarial abandone seus objetivos economicos, porem deve 

desempenhar um papel social. Para isso se faz necessario a colaboracao dos gestores com 

a participagio ativa nesse processo de mudanca estrutural, valorizando suas acoes e 

melhorando sua imagem junto ao publico e investidores. 

Nessa contextualizacao, surge o seguinte questionamento: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quais as praticas gerenciais de Responsabilidade Socioambiental sao utilizadas nas 

industrias da cidade de Cajazeiras - P B ? 

1.1 Objetivo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.1 ObjetoGeral 

Analisar as praticas gerenciais de Responsabilidade Socioambiental que sao adotadas pelas 

industrias da cidade de Cajazeiras - PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 2  Objetivos especificos 

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

• Identificar a existencia de praticas gerenciais de responsabilidade socioambiental utilizadas 

nas industrias da cidade de Cajazeiras - PB; 

• Analisar as praticas gerenciais de responsabilidade socioambiental desenvolvidas nas 

industrias da cidade de Cajazeiras - PB; 
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• Discutir as relagoes existences entre as praticas utilizadas como maneira de contribuir para 

a melhoria do setor em estudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Justi f icat iva 

Atualmente a sociedade esta mais exigente em relagao as questoes sociais, dando 

importancia ao ato de cobrar das empresas atitudes de responsabilidade socioambiental, em 

razao do bem estar de todos, ja que elas sao responsaveis pelos impactos resultantes de 

suas atividades na sociedade e no meio ambiente. 

A conscientizacao social e uma variavel muito importante nas mudancas no comportamento 

organizacional, ja que as empresas estao se posicionando positivamente para contribuir 

com o desenvolvimento economico sustentavel. Algumas dessas mudancas sao discutidas e 

conhecidas por estudiosos e profissionais da area das ciencias empresariais, como a 

concorrencia entre os mercados, a revolugao tecnologica, a globalizacao e varias outras 

mudancas que estao em curso, ja outras mudancas avancam de maneira mais silenciosa e 

nao menos impactante. 

Dessa forma, o profissional contabil nao deve ficar limitado apenas as suas funcoes de 

informacoes patrimoniais, e sim manter-se sempre atualizado e capaz de assumir uma 

postura frente a um novo mundo prevendo mudancas e dando solucoes rapidas e concretas 

de possiveis problemas. O contador deve procurar desenvolver suas habilidades com 

competencia etica e compromisso social, no intuito de desenvolver subsidios relacionados a 

conscientizacao dos gestores visando contribuir para a definicao de estrategias empresariais 

que possam proporcionar o progresso da organizagao e sociedade. 

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

a sensibilidade e sintonia das organizacoes para as necessidades de seus clientes internos 

e externos, relativamente a questao de qualidade de produtos ou servicos oferecidos; a 

protegio e uso adequado de recursos do meio ambiente natural; as relacoes eticas e 

justas para com trabalhadores, fornecedores, e governos, como indicadores que retratam a 

responsabilidade da organizagao para com a comunidade da qual sofre e exerce influencia. 

(ASHLEY, 2002). 

Nesse contexto se torna necessaria a utilizagao de praticas gerenciais efetivas de 
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Responsabilidade Social para desenvolver um modelo de gestao estrategica que resulte no 

comprometimento permanente da empresa em adotar um comportamento etico e contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida da sociedade e natureza. 

Portanto, o presente estudo se justifiea, pois reporta a contabilidade como uma ferramenta 

de fundamental importancia para as organizacoes adotarem uma gestao participativa e 

comprometida com o sistema social, uma vez que, a preocupacao com aspectos 

relacionados com a rentabilidade e muito questionada no atual contexto empresarial, onde a 

tomada de decisao tern que resultar acoes que proporcionem a maximizacao dos ativos, 

garantindo a sobrevivencia e satisfazendo o publico interno e externo da organizagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Metodologia 

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

primeira consiste em entender os aspectos inerentes a Responsabilidade Socioambiental 

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

o assunto, expondo conceitos e interpretacoes sobre o tema proposto. A segunda parte se 

propoe a analisar e identificar as praticas gerenciais de Responsabilidade Socioambiental 

que estao sendo utilizadas e o grau de importancia das mesmas, atraves da coleta direta de 

dados nas industrias da cidade de Cajazeiras - PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Quanto a abordagem do problema e o metodo utilizado 

1.3.1.1 Pesquisa Qualitativa 

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

os estudos que empregam essa metodologia podem descrever a complexidade de 

determinado problema, analisar a interpretacao de certas variaveis, compreender e 

classificar processos dinamicos vividos por grupos sociais. Logo como o presente estudo 

trata de questoes sociais e ambientais envolvidas no processo de gestao de 

Responsabilidade Social Empresarial requerendo maior analise e aprofundamento no 

ambito teorico. 

1.3.1.2 Pesquisa Quantitativa 
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No entendimento de Souza, Fialho e Otani (2007) consideram que tudo pode ser 

quantificavel, o que significa traduzir em numeros opinioes e informacoes para classifica-las 

e analisa-las. 

Assim, caracteriza-se como uma abordagem quantitativa onde se utiliza instrumentos e 

tecnicas estatisticas para desenvolver a pesquisa. 

1.3.1.3 Metodo utilizado. 

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

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

trabalho. 

Conforme Molina (2009, p. 12) e o metodo tipico das Ciencias Formais e que: 

"aspira a demonstrar, mediante a logica pura, a conclusao na sua totalidade 

a partir de umas premissas, de maneira que se garante a veracidade das 

conclusSes... Trata-se do modelo axiomatico proposto por Aristdteles como 

metodo cientifico ideal., 

1.3.1.4 Quanto aos Meios 

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

diversas fontes como livros especificos sobre Responsabilidade Social e Gestao Ambiental, 

artigos relacionados a area que tratavam do assunto. 

1.3.1.5 Quanto aos Fins 

Caracteriza-se como sendo de natureza exploratoria por envolver levantamento bibliografico 

e entrevista. Os dados utilizados foram compostos por fontes primarias (a partir das 

entrevistas) junto aos gestores das variadas empresas estudadas. Os entrevistados foram 

pessoas que estavam inseridas no processo de gestao (proprietario, gerente, diretor e 

secretaria), no intuito de facilitar a compreensao do instrumento de pesquisa utilizado. Este 

tipo de estudo visa proporcionar um maior conhecimento para o pesquisador acerca do 

assunto, a fim de que esse possa formular problemas mais precisos ou char hipoteses que 

possam ser pesquisadas por estudos posteriores (GIL, 1999). 
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1.3.1.6 Quanto a Populacao e Amostra 

A populacao dessa pesquisa e relacionada as industrias existentes na cidade de Cajazeiras 

- PB. De acordo com o cadastro da Federacao das Industrias do Estado da Paraiba (FIEP) 

totaliza 87 empresas cadastradas. A amostra utilizada e do tipo nao probabilistica e foi 

aplicado o questionario em 35 empresas,fazendo um percentual de 40% do total de 

industrias. A pesquisa foi realizada no periodo de 01 a 30 de outubro de 2009. Durante a 

pesquisa foram selecionadas 50 empresas para serem visitadas por questao de 

acessibilidade, sendo que deste total, 07 empresas estavam inativas e 08 empresas os 

gestores nao responderam ou perderam o questionario; ja as 37 industrias restantes nao 

foram visitadas por terem suas instalaeoes em diffcil acesso e algumas na zona rural. 
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Tabela 1 - Producao e Amostra do estudo 

Ramo Total Amostra % Amostra 

Marmoraria e britaria 10 7 70 

Vestuario 31 9 29,03 

Sabao e detergentes 3 3 100 

Graficas 10 5 50 

Laticfnios 4 1 25 

Textil 8 5 62,5 

Fabricacao de motocicletas 1 1 100 

Reciclagem 2 1 50 

Padaria 1 1 100 

Sorvetes 1 1 100 

Estrutura pre-moldada de metais 5 1 20 

Alimentos 5 0 0 

Serralheria 5 0 0 

Fabricacao de ealcados 1 0 0 

Total 87 35 40 

Fonte: Elaboracao Propria, 2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 3 .2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Instrumento e Coleta de Dados 

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

com perguntas objetivas com o intuito de conhecer os aspectos relacionados ao problema 

de pesquisa, sendo o mesmo desenvolvido com apoio da literatura consultada, 

especialmente dos indicadores do Instituto Ethos de Responsabilidade Social (2008), bem 

como o estudo de Dutra (2009). 

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

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

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

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

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

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

serem encontradas praticas gerenciais relacionadas a Responsabilidade Social e ambiental, 

de acordo com algumas variaveis sugeridas nos Indicadores Ethos de Responsabilidade 

Social (2008). As variaveis investigadas foram: 
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• Caracterizacao dos entrevistados e das empresas: Quanto ao cargo do entrevistado, 

ramo das industrias e porte das empresas. 

• Praticas de Responsabilidade Socioambiental das empresas: Realizacao de 

treinamento para os colaboradores, compromisso de transparencia e veracidade das 

informacoes, utilizacao de programas para empregar pessoas da comunidade, etica 

profissional, denuncias e resolucao de conflitos, eomunicacao com os grupos 

interessados, preco e concorrencia, informacoes aos funcionarios, realizacao de 

projeto social, gestao participativa, disponibilizacao de programas contra acidentes 

de trabalho, contratacao de estagiarios, beneffcios para os funcionarios, 

monitoramento do quadro de funcionarios, possui pessoas com deficiencia, 

contratacao de trabalhadores terceirizados, praticas de doacoes, servicos ou 

recursos financeiros, remuneracao e beneffcios dos funcionarios, privacidade dos 

funcionarios, atendimento ao cliente, rotatividade dos colaboradores, praticas 

internas ambientais, aspectos ambientais junto ao empreendimento, campanhas de 

educacao e conscientizacao ambiental, escolha dos fornecedores e valorizacao da 

marca no mercado.. 

Para executar a analise dos dados foi utilizado o softwarezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Statistical Package Social Science 

- SPSS versao 8.0, e seus resultados foram transpostos para planilhas Microsoft Excel ou 

tabelas Microsoft Word (mecanismo para formatacao das mesmas) e posteriormente foram 

transferidos para o Microsoft Word a fim de serem apresentados neste trabalho. 
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2 R E F E R E N C I A L T E O R I C O 

Entende-se que a maximizacao dos lucros sempre sera um dos principals objetivos das 

empresas, sendo que atualmente outras valores passaram a fazer parte dos objetivos 

empresariais, onde os gestores passaram a preocupar-se nao somente com a gestao do 

negocio, mas com as pessoas e o meio em que interagem. Dessa forma, o compromisso 

com a responsabilidade social e ambiental atraves de acoes direcionadas a integracao de 

principios sociais as atividades empresariais, tern levado em consideracao a importancia da 

questao ecologica, em que o meio ambiente e suas alteracoes podem influenciar a vida 

humana e a economia. 

Sob esse aspecto, os topicos a seguir demonstram a fundamentacao teorica que serviu de 

base para desenvolver o presente estudo. Trata-se de assuntos relacionados aos seguintes 

aspectos: Contabilidade, Contabilidade Ambiental, Gestao ambiental, Balanco Social e 

Responsabilidade Social, Indicadores de Responsabilidade Socioambiental do Instituto 

ETHOS. 

2.1. Contabil idade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1. Conceitos e aspectos gerais 

De acordo com Santos etal (2007), a Contabilidade e uma ciencia factual social, onde sua 

natureza social traduz-se na preocupacao da compreensao da maneira com que os 

individuos ligados a area contabil criam, modificam e interpretam os fenomenos contabeis, 

sobre os quais informam seus usuarios, representa a realidade que deve ser observada por 

esse ramo do conhecimento humano. 

Franco (1997, p.21) relata que: 

E a ciencia que estuda os fenomenos ocorridos no patrimonio das 
entidades, mediante registro, a classificacao, a demonstracao expositiva, a 
analise e a interpretacao desses fatos, com fim de oferecer informacoes e 
orientacoes necessarias a tomada de decisoes - sobre a composicao do 
patrimdnio, suas variacoes e o resultado economico decorrente da gestao 
da riqueza patrimonial. 



24 

A contabilidade tern como fungao gerar informacoes uteis, relevantes, precisas e fornecidas 

em tempo habil aos diversos usuarios, seja eles de ambiente interno ou externo, auxiliando-

os na tomada de decisao. 

Conforme Marion (2008, p.26): 

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

Seu objeto de estudo e o patrimonio, e tern com fungao registrar, classificar, demonstrar, 

auditar e analisar todos os fenomenos que ocorrem no patrimonio das entidades, 

interpretando e informando, atraves das demonstragoes contabeis, todas as ocorrencias 

nele verificadas. Sua atuagao e nas entidades economico-administrativas, sejam de fins 

lucrativos ou nao. (FRANCO, 1997). 

Logo, percebe-se que a Contabilidade e um sistema de informagao de ordem economica e 

financeira da evolugao patrimonial das empresas, sendo que atualmente alem dessas 

informagoes as empresas buscam a qualidade de vida da sociedade, assim a contabilidade 

deve incluir em seus relatorios dados relacionados a responsabilidade social e ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Contabi l idade Ambiental 

A Contabilidade e uma das ciencias mais antigas do mundo, que ao longo dos seculos vem 

acompanhando a evolugao da economia e se adequando as necessidades que vao surgindo 

nas entidades. 

Considerada um sistema de informagao com objetivo de auxiliar os gestores a tomada de 

decisoes, ela comega proporcionar informagoes que possam analisar a valoragao dos 

recursos naturais, ja que atualmente os problemas ambientais passam a preocupar os 

gestores e a sociedade. 

Paiva (2006, p. 10) nos descreve que: 

Desde seu surgimento, a contabilidade teve como fungao primordial o 
acompanhamento das atividades econdmicas no papel de mensuradora e 
relatora da situagao patrimonial das empresas aos principals usuarios das 
informagSes contabeis, administrativas, economicas, sociais e ambientais 
acompanhando sua evolugao no decorrer do tempo. 
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Ferreira (2007) nos descreve que a Contabilidade Ambiental nao se refere a uma nova 

contabilidade, mas um conjunto de informacoes que relatem adequadamente, em termos 

economicos, as acoes de uma entidade que modifiquem seu patrimonio. Esse conjunto de 

informagoes nao e outra contabilidade, mas uma especializagao. 

Entende-se que a contabilidade ambiental busca inserir a contabilidade dentro do ambito da 

gestao de empresas preocupadas com a questao ambiental, surgindo como uma ferramenta 

gerencial relevante para a mensuragao dos impactos no meio ambiente decorrentes das 

atividades economicas, bem como para a avaliagao de alternativas operacionais e 

tecnologicas voltadas para o desenvolvimento sustentavel. 

Conforme Christophe (2001zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud PAIVA, 2006, p. 17) Contabilidade Ambiental e um sistema 

destinado a dar informagoes sobre a rarefagao dos elementos naturais, engendrado pelas 

atividades das empresas e sobre as medidas tomadas para evitar esta rarefagao. 

Diante do posicionamento dos autores, a sociedade tern cobrado das empresas atitudes 

socialmente responsaveis, no sentido de amenizar os impactos causados ao meio ambiente. 

As agressoes ambientais atrapalham o desenvolvimento socio-economico causando 

prejuizo financeiro, dessa forma busca o equilfbrio entre sociedade e meio ambiente, ja que 

o uso excessivo dos recursos naturais por parte das atividades industrials esta gerando 

danos ambientais e causando preocupagoes a toda sociedade. 

A preocupagao com o meio ambiente vem se destacando deste o seculo XIX, so que 

somente no seculo XX, a partir dos anos 70 a sociedade comegou a se manifestar sobre os 

problemas ecologicos, destacando-se primeiramente na Conferencia Mundial sobre o meio 

ambiente, em 1972 realizada em Estocolmo, que seus debates tiveram repercussao 

internacional. (TINOCO; KRAEMER, 2008) 

Assim, logo apos esse encontro, comegam a surgir varios outros no mundo todo de 

interesses ambientais, expondo os problemas ecologicos e suas interferencias no 

desenvolvimento social de forma globalizada, procurando solugoes para o combate dos 

mesmos e surgindo programas de melhoria ambiental, buscando a qualidade de vida da 

sociedade e a preservagao da natureza. 
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2.3. G e s t a o Ambiental 

Atualmente a crescente concorrencia global, as expectativas dos clientes nao se restringem 

a procura de determinado nfvel de qualidade ao menor custo, assim eles estao cada vez 

mais informados e predispostos a comprar e usar produtos que respeitem o meio ambiente. 

(TINOCO; KRAEMER, 2008) 

Diante do exposto, a exigencia da sociedade em busca da qualidade de vida, as empresas a 

fim de alcancar a estabilidade economica e ecologica, comeca a incorporar em suas 

estrategias padroes ambientais em seus sistemas de gestao, buscando os beneficios da 

gestao ambiental para minimizar ou eliminar os impactos causados ao meio ambiente por 

suas atividades. 

Gestao ambiental e o sistema que inclui a estrutura organizacional, atitudes de 

planejamento, responsabilidades, praticas, procedimentos, processos e recursos para 

desenvolver, programar, atingir, analisar criticamente e manter a polftica ambiental. 

(TINOCO, 2008). 

Sob esse aspecto, pode-se perceber que para a empresa desenvolver a gestao ambiental 

ela deve fazer um planejamento, utilizando ferramentas e procedimentos adequados, 

passando por mudancas em sua cultura organizacional e empresarial, mobilizando seu 

ambiente externo e interno, para alcancar o controle do impacto ambiental causado por suas 

atividades, concretizando a conquista da qualidade de vida e meio ambiente. 

De acordo com Fernandes (2000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Tinoco, Kraemer 2008), os instruments de gestao 

sao aplicados em todas as fases dos negocios e podem ser: preventivos, corretivos, de 

remediacao e proativos, objetivando melhorar a qualidade ambiental e a tomada de decisao. 

Os principals instrumentos de gestao ambiental sao: 

• Estudo do Impacto Ambiental (EIA): estudo que identifica e caracterizam os impactos 

ambientais, beneffcios e adversos, ocorrentes e possfveis de ocorrer na regiao que 

recebera o empreendimento, surgindo como instrumento de controle previo de danos 

ambientais, de carater tecnico exigido pelas autoridades governamentais para a 

autorizacao de instalacao e o funcionamento de algumas atividades economicas, 

com o objetivo de minimizar a poluicao atraves de adocao de medidas alternativas 

para o impacto ambiental decorrente da atividade a ser executada. 

• Avaliacao do Impacto Ambiental (AIA): corresponde a uma atividade tecnica de 

identificacao de riscos e um instrumento de prevencao de danos ambientais, que tern 
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como objetivo determinar os efeitos potenciais sobre o meio ambiente, sociedade, 

saude e do desenvolvimento proposto. 

• Auditoria Ambiental: e uma ferramenta essencial para avaliar a eficacia de todas as 

acoes de controle, aferindo a qualidade final do processo de controle ambiental 

integrado ao processo industrial, nao se limitando a verificacao dos itens 

relacionados ao meio ambiente nas demonstracoes contabeis. 

• Capital natural: composto por todos os ativos naturais originados pela natureza e que 

sao patrimonio de toda a sociedade. Sua valoracao e diffcil em termos economicos, 

porem seu uso adequado tern a capacidade de potencializar o crescimento 

economico de todo o pals. 

North (1992,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud TINOCO, 2008) afirma que a utilizacao da gestao ambiental traz 

beneffcios economicos e estrategicos, promovendo uma economia com a reducao dos 

custos e consumos, e o aumento de suas receitas, pois seu uso adequado resultara em: 

• Prevengao de riscos e prejufzos (acidentes ambientais, passivos ambientais, muitas 

e outras penalidades, acoes judiciais, etc); 

• Reducao de custos de seguro; 

• Aumento na produtividade; 

• Observancia dos requisitos legais pertinentes; 

• Reducao de desperdfcios, atraves da otimizagao do uso de recursos (materias-

primas, insumos, energia, agua) e aproveitamento dos rejeitos; 

• Melhor relacionamento com a comunidade; 

• Maior agilidade nos processos de licenciamento; 

• Maior competitividade com mercados que valorizam a preservacao ambiental; 

• Acesso a financiamentos com taxas reduzidas; 

• Melhoria da imagem institucional (conceito de empresa cidada). 

Observa-se, que atualmente as empresas que buscam utilizar esse processo de gestao 

ambiental em suas estrategias, ganham um diferencial no mercado competitivo, ja que a 



28 

sociedade esta voltada para o consumo de produtos que estejam preocupados com o meio 

ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4. Balango Soc ia l 

A sociedade preocupada com o desenvolvimento humano e com o crescimento dos 

problemas sociais comega exigir das empresas atitudes socialmente responsaveis, 

incorporando nas suas atividades objetivos de carater social. 

Assim, comega a despertar nas empresas o interesse do bem-estar e preservagao da 

natureza, surgindo como parametros indicadores de aspectos sociais, ligados a gestao de 

pessoas e preocupagao do meio ambiente. Logo, alem de divulgar em seus balangos 

patrimoniais as informagoes de aspectos economicos e financeiros, passaram a informar os 

de relagoes sociais, utilizados em sua gestao. (TINOCO, 2008) 

Verifica-se que atendendo a necessidade da sociedade, aumenta o numero de informagoes 

sociais, respectivamente a quantidade de indicadores cresce tambem, fazendo necessaria a 

utilizagao de um balango especifico, onde a Contabilidade possa alocar esses fatores, que 

sao os de condigoes de trabalho e informagoes qualitativas como e bem-estar e a natureza. 

Surgi entao o Balango Social, que evidencia basicamente os recursos humanos. 

Para Tinoco (2008, p. 87): 

Balango Social e um instrumento de gestao e de informagao que vista 
evidenciar, de forma mais transparente possivel, informagoes contabeis, 
economicas, ambientais e sociais, do desempenho das entidades, aos mais 
diferentes usuarios. 

Segundo o autor, para as empresas o Balango Social e uma ferramenta gerencial que tern 

como objetivo descrever a realidade economica e social de uma entidade, mostrando de 

forma transparente a aplicagao de recursos investidos no ambito social, sua elaboragio e 

publicagao divulgam a sociedade as relagoes sociais entre as empresas e os ambientes 

internos e externos a elas, caracterizando atitudes socialmente responsaveis. 

Conforme visto, o Balango Social possui informagoes de cunho social como tambem as de 

carater qualitativo, destacando as relativas a ecologia, evidenciando os esforgos que as 

empresas fazem para nao afetar o meio ambiente, juntamente com as de relagoes 

profissionais, as contribuigoes das entidades para a comunidade, explicitando a 

responsabilidade social e corporativa das empresas. 
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O Balance- Social tern por objetivo ser equitativo e comunicar informagao que satisfaga a 

necessidade de quern dela precisa. Essa e a missao da Contabilidade, como ciencia de 

reportar informagao contabil, financeira, economica, social, ffsica, de produtividade e de 

qualidade. (TINOCO, 2008). 

Observa-se que o Balango Social dirige-se a muitos usuarios ja que ele e uma 

demonstragao que possui informagoes de diversas naturezas como contabeis, sociais e 

economicas, sendo que cada um possui seus proprios interesses. 

Na sequencia, apresenta-se o Quadro 1 com os usuarios da Contabilidade e do Balango 

Social e o que se refere a cada um. 

Quadra 1 - Usuarios da Contabilidade e do Balango Social 

USUARIOS METAS RELEVANTES 

Clientes Produtos com qualidade; recebimento de 
produtos em dia; produtos mais baratos; cortesia 
no atendimento. 

Fornecedores Parceria; seguranga no recebimento; 
continuidade. 

Colaboradores Geragao de caixa; salarios adequados; incentivos 
a promogao; produtividade; valor adicionado; 
seguranga no emprego; efetivo. 

Investidores potenciais Custo de oportunidade; rentabilidade; liquidez da 
agao. 

Acionistas controladores Retorno sobre o Patrimonio Liquido; Retorno 
sobre o Ativo; continuidade; crescimento no 
mercado; valor adicionado. 

Acionistas minoritarios Fluxo regular de dividendos; valorizagao da ag§o; 
liquidez. 

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

Governo Lucro tributavel; valor adicionado; produtividade. 

Vizinhos Contribuigio social; preservagio do meio 
ambiente; seguranga, qualidade, cidadania. 

Fonte: Adaptado de Tinoco (2008). 
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A experiencia na elaboragao do Balango Social segundo TINOCO (2008) comegou na 

decada de 60 nos Estados Unidos da America e na Europa. Os EUA foi o primeiro pais a 

levantar debate sobre nogao de responsabilidade social, sendo que a Franga foi a primeira 

do mundo a possuir uma lei sobre Balango Social. No Brasil, o Balango Social surgiu na 

decada de 70 com a iniciativa da Associagao de Dirigentes Cristaos de Empresas do Brasil 

(ADCE), que realizou o 2° Encontro Nacional de Dirigentes de Empresa, tento como tema 

principal do evento o Balango Social da empresa, tratando sobre a responsabilidade das 

entidades nas questoes sociais. O primeiro Balango Social publicado no Brasil foi o do 

Banco do Brasil em 25 de agosto de 1977. 

Os principals modelos de Balango Social adotados pelas empresas brasileiras sao 

disponibilizados pelo Instituto ETHOS e pelo Instituto Brasileiro de Analises Sociais e 

Economicas (IBASE). Esses dois modelos possuem um grau de padronizagao, podendo ser 

utilizados pelas empresas para a divulgagao de informagoes pertinentes sobre seus 

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

economicas, social e ambiental. 

"Segundo Tinoco (2008), " a serie de indicadores que se pode extrair do balango social 

tanto de ordem quantitativa como qualitativa e numerosa". Dessa forma tem-se os seguintes 

indicadores de carater economico: 

a) Valor adicionado por trabalhador; 

b) Relagao entre salarios pagos ao trabalhador e o valor adicionado; 

c) Relagao entre salarios e as receitas brutas da empresa; 

d) Contribuigao do valor adicionado da empresa para o Produto Interno Bruto; 

e) Produtividade social da empresa 

f) Carga tributaria da empresa em relagao a seu valor adicionado, etc. 

Ainda, de acordo com Tinoco (2008), tem-se os seguintes indicadores de carater 

social: 

a) Evolugao do emprego na empresa; 

b) Promogao dos trabalhadores na escala salarial da empresa; 

c) Relagao entre a remuneragao do pessoal em nfvel de gerencia e os 

operarios; 

d) Partieipagao e evolugao do pessoal por sexo e instrugao; 

e) Classificagao do pessoal por faixa etaria; 
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f) Classifieagao do pessoal por antiguidade na empresa; 

g) Nfvel de absentefsmo; 

h) Beneffcios sociais concedidos (medico, odontologico, moradia, educagao); 

i) Polftica de higiene e seguranga no trabalho; 

j) Polftica de protecao ao meio ambiente etc. 

Portanto, foram apresentados apenas alguns indicativos que podem ser evidenciados e 

coletados por meio do Balango Social. Destacando os indicativos referentes ao meio 

ambiente, podendo ser utilizados para aprimorar a Gestao Ambiental da organizacao. 

Enfim, percebe-se que o balango social e um instrumento fundamental para qualquer 

organizagao que queira demonstrar a sociedade informagoes sociais sobre a empresa e sua 

preocupagao com o aspecto social e ambiental. Esse demonstrative ainda nao e obrigatorio, 

mas a sua publicagao traz um diferencial no mercado competitivo, ja que a sociedade atribui 

importancia as empresas que tern responsabilidade socioambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5. Responsabi l idade Soc ia l 

No atual cenario economico as empresas vem passando por um perfodo de consideraveis 

modificagoes oriundas da globalizagao. As transformagoes socio-economicas atualmente 

tern afetado o comportamento das empresas, ate entao direcionadas a exclusiva 

maximizagao do lucro. 

Conforme Freire e Liberato (2007, p. 3): 

A ideia de responsabilidade social incorporada aos negocios tern 
aumentado nos ultimos anos, face ao surgimento de novas demandas e da 
maior pressao por transpareneia nos negocios, forgando que as empresas 
adotem uma postura mais responsive! em suas agoes. 

Dentro desse entendimento fica evidente que as empresas com o desafio de veneer o 

mercado competitivo, comegam adotar em sua gestao, estrategias de compromisso social, 

ja que a sociedade busca adquirir produtos de qualidade, e de empresas com atitudes que 

contribuam para o desenvolvimento da comunidade, atraves de questoes social e 

conservagao do meio ambiente. 



32 

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

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

Entende-se que a responsabilidade social deve ser, um compromisso contfnuo exposto nas 

estrategias empresariais onde o comportamento etico contribua conjuntamente para o 

desenvolvimento economico, social e ambiental, e que auxilie nas tomadas de decisoes 

empresariais resultantes das acoes desenvolvidas pela empresa, e que traga beneffcios 

para toda a sociedade. 

De acordo com o Instituto Ethos (2009): 

Responsabilidade social empresarial e a forma de gestao que se define pela 

relagao etica e transparente da empresa com todos os publicos com os 

quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que 

impulsionem o desenvolvimento sustentavel da sociedade, preservando 

recursos ambientais e culturais para as geracoes futuras, respeitando a 

diversidade e promovendo a reducao das desigualdades sociais. 

A responsabilidade social de uma determinada empresa esta vinculada as agoes 

comunitarias, geralmente na sua regiao e em relagao ao meio ambiente. Alem disso, as 

empresas preocupam-se tambem em investir no bem estar de seus funcionarios, criando um 

ambiente de trabalho mais harmonioso. (ALBERTON, CARVALHO e CRISPIM, 2004) 

Diante do exposto, percebe-se que a responsabilidade social nao atinge somente os 

indivfduos ligados externamente a empresa, mas todo o sistema no qual participa e 

entendida em sentido amplo como um diferencial importante para a implantagao das 

atividades empresariais que possam atingir a sociedade como um todo. 

O entendimento de responsabilidade social pode ser identificado atraves de multiplos 

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

Filantropia: Tern como base os princfpios da caridade e da custodia 

e amor a humanidade; 

Agao Social: E agao de curto prazo com objetivo de satisfazer as 

necessidades em prol da sociedade ou de uma comunidade 

especifica; 

Responsabilidade Social Corporativa: E o comportamento etico e 

responsavel na busca de qualidade nas relagoes que a organizagao 

estabelece com todos os seus stakeholders, associado direta e 

indiretamente ao negocio da empresa, incorporado a orientagao 

estrategica da empresa e refletindo em desafios eticos para as 

dimensoes economicas, ambiental, e social; 
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Marketing Social: Significa entender e atender a sociedade, 

proporcionando a satisfacao e o bem-estar da mesma dentro de um 

comportamento etico e social responsavel, visando as 

transformacoes socias; 

Marketing Ideologico/ Institucional: E utilizado para indicar e 

associar as iniciativas pelas quais uma empresa procura manter, 

fortalecer e solidificar a imagem da marca e a identidade da marca 

perante o seu publico alvo. 

Conforme as explanacoes expostas acima, podemos distinguir os diferentes tipos de termos 

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

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

2.5.1 Aspectos que caracterizam uma empresa socialmente responsavel 

A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) tornou-se um fator de competitividade para os 

negocios. No passado o que identificava uma empresa competitiva era basicamente o preco 

de seus produtos. Depois, veio a onda de qualidade, mais ainda focada nos produtos e 

servicos. Hoje, as empresas devem investir no permanente aperfeicoamento de suas 

relagoes com todos os publicos dos quais dependem e dos quais se relacionam: clientes, 

fornecedores, empregados, parceiros e colaboradores. Isso inclui tambem a comunidade na 

qual atua o governo, sem perder de vista a sociedade em geral, que construfmos a cada dia. 

(ETHOS, 208) 

Karkotli (2007, p. 31) afirma que: 

A gestao da responsabilidade social tern como objetivo provocar reflexao 
sobre o compromisso de integridade e honestidade na conducio dos 
negocios, com a aderencia as leis e a etica; reconhecer que parte do 
sucesso e respeito obtidos pela organizacao e trazida pelo seu desempenho 
social, e que alem de suas responsabilidades especfficas para com 
empregados, clientes, fornecedores, acionistas, governo, etc. Existem 
outras importantes responsabilidades que geram valor e reconhecimento 
por parte de todos os atores sociais. 

Dessa forma, a Responsabilidade Social deve ser praticada dentro da empresa, para varios 

publicos e de diferentes maneiras, adicionando esse diferencial no seu marketing, 

construindo o bem estar social. Com o auxilio dos parceiros a empresa pode desenvolver 

atividades criativas, destacando-se na sociedade competitiva. 

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

evidenciam uma gestao socialmente responsavel: 
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a) Transparencia: divulgando informacoes, decisoes e intencoes de maneira clara e 

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

b) Estabelecimento de compromissos publicos: assumindo publicamente os compromissos 

que a empresa tern, seja relacionada ao seu publico interno, ao future, a manutengao de 

recursos naturais, a promocio da diversidade. 

c) Envolvimentos com instituicoes que representam interessem variados: procurando 

contato, dialogo com organizagoes e especialistas que colaborem com a empresa para lidar 

com seus dilemas. 

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

profissional que possa tambem atender aos interesses de eidadao do profissional. 

e) Alto grau de motivagao e eomprometimento dos colaboradores: envolvendo todos os 

colaboradores internos e fornecedores com a gestao de RSE, demonstrando coerencia em 

seus compromissos. 

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

investigagao e dialogo, desenvolvendo processos que previnam situagoes de risco, 

aprofundando contato com redes de organizagoes e formadores de opiniao, usando de 

transparencia nessas relagoes. 

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

Responsabilidade Social na gestao da empresa, com todas as caracteristicas que outros 

indicadores tern. 

h) Envolvimento da diregao da empresa: comprovando claramente o entendimento 

estrategico que tern dessas questoes. Em geral, a empresa tern um ou mais colaboradores 

que dedicam seu tempo a questoes de Responsabilidade Social. 

Atraves das caracteristicas mencionadas, podemos observar que as organizagoes ao adotar 

a polftica de RSE, elas assumem um compromisso social, passando por uma reestruturagao 

cultural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.2 Beneffcios que a RSE traz para as empresas 

O Instituto ETHOS (2008) relata: 
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Diminuigao de conflitos: Principios e valores ajudam a empresa a desenvolver 

relagSes solidas com seus publicos, com base no dialogo. Processos legais que 

provocam aumento de custos e desgaste institucional que abalam diretamente os 

negocios podem ser reduzidos. Alem disso, a clareza nos valores e principios 

assegura o cumprimento de compromissos e negociacoes de interesses. 

Valoracao da imagem institucional e da marca: Praticas de responsabilidade social 

agregam valor aos negocios da empresa, que pode se valer desse diferencial para 

suas estrategias de negocios. 

Maior lealdade do consumidor: Consumidores admiram empresas que valorizam 

seus funcionarios, desenvolvem projetos sociais, preocupam-se com o meio 

ambiente ou coibem a corrupcao. Responsabilidade social e fator de fidelidade do 

consumidor. Desde 2000, o Instituto Ethos acompanha, por meio de uma pesquisa, a 

percepcao do consumidor brasileiro sobre responsabilidade social. Os dados 

mostram um consumidor preocupado com fatores como etica e tratamento aos 

funcionarios e dispostos a premiar empresas que adotam comportamento 

socialmente responsavel. 

Maior capacidade de recrutar e manter talentos: Os funcionarios sentem-se 

motivados com praticas de gestao socialmente responsaveis claramente definidas. 

Gostam de fazer parte de organizagoes que respeitam o individuo e investem na sua 

capacidade de aprendizado. A responsabilidade social atrai para a empresa talentos 

e, ao mesmo tempo, faz com que o funcionario se sinta estimulado a manter-se no 

emprego. 

Flexibilidade e capacidade de adaptacao; Empresas capazes de incluir a 

responsabilidade social em sua estrategia de negocios sao abertas as demandas da 

sociedade, podendo adaptar-se a elas mais facilmente, inclusive criando produtos e 

servicos que atendam as novas expectativas. 

Sustentabilidade do negocio no longo prazo: A perenidade da empresa e tambem 

preocupagao de investidores. Praticas socialmente responsaveis diminuem os riscos 

da empresa e permitem seu controle, reduzindo o risco do negocio como um todo. 

Uma prova de que criterios socioambientais vem ganhando importancia na avaliacao 

de risco das corporacoes e o Dow Jones Sustainability Index (DJSI), criado em 1999 

e formado atualmente por 318 empresas de 24 pafses. Para compor o indice, usado 

no mercado de agoes, sao acompanhados 13 criterios que medem o desempenho 
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economico ambiental e social das organizae5es e como elas os administram na 

busca da sobrevivencia dos negocios no longo prazo. 

• Acesso a mercados: O respeito a clausulas sociais, como combate a descriminacao, 

e ambientais, como controle da poluigao, permite a empresa operar em paises ou 

regioes que adotam padroes rigidos de conduta nesses campos. 

• Acesso a capitals: Ao garantir o controle dos riscos sociais e ambientais, a empresa 

pode conseguir credito e financiamentos para projetos em instituigoes que fazem tais 

exigencias. 

Assim, os beneffcios que a RSE traz e consequencia da utilizacao de uma gestao de fungao 

social que a empresa desempenha, definida com sua relagao etica e transparente com 

todos os publicos com os quais se relaciona, respeitando a diversidade e promovendo a 

redugao das desigualdades sociais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2,5.3 Praticas Gerenciais de Responsabilidade Social 

A responsabilidade social empresarial (RSE) implica praticas de dialogo e engajamento da 

empresa com todos os publicos ligados a ela, a partir de um relacionamento etico e 

transparente, ja que ela abrange temas que vao desde codigos de eticas, praticas de boa 

governanga corporativa, compromissos publicos assumidos pela empresa, gestao e 

prevengao de riscos, ate mecanismos anticorrupgao, diversidade, apoio as mulheres e aos 

nao-brancos, bem como a extensao desses compromissos por toda a cadeia produtiva 

envolvida na relagao com fornecedores.ETHOS(2008) 

Liberato e Freire (2007) relatam: 

A correta pratica da responsabilidade social pode melhorar o desempenho e 
a sustentabilidade, a medio e longo prazo, da empresa, proporcionando: 
valor agregado a margem corporativa da empresa; motivagao do publico 
interno; posigao influente nas decisSes de compras; vantagem competitiva; 
facilidade no acesso ao capital e financiamento; influencia positiva na 
cadeia produtiva; reconhecimento dos dirigentes como Ifderes empresariais 
e melhoria do clima organizacional, dentre outras. 

Nesse entendimento, sao de fundamental importancia as praticas de RSE como uma 

ferramenta capaz de medir a capacidade de preocupagao da empresa com a sociedade e 

natureza. 
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Os gestores para conseguir tomar decisoes, eles precisam de informacoes e ferramentas de 

gestao para auxilia-los, assim essa informagao direcionada para a tomada de decisoes 

refere-se a contabilidade gerencial. 

Horngren, Sundem, Stratton (2006, p.4) relatam : 

Contabilidade Gerencial e o processo de identificar, mensurar, acumular, 
analisar, preparar, interpretar e comunicar informacoes que auxiliem os 
gestores a atingir objetivos organizacionais. 

Entende-se que a utilizacao de praticas gerenciais permite acompanhar, agilizar e 

aperfeicoar o processo decisorio, fazendo com que o desempenho empresarial seja positive 

Portanto, o Instituto Ethos desenvolveu uma ferramenta que avalia o estagio em que se 

encontram as praticas de Responsabilidades Sociais das organizagoes: Os Indicadores 

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

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

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

socialmente responsaveis. Esses indicadores estao dispostos no Quadro 2. 

O Quadro 2 demonstra a estrutura de conteudo dos Indicadores Ethos de Responsabilidade 

Social Empresarial, que consiste em uma ferramenta para planejamento e avaliagao do 

processo de Responsabilidade Social nas empresas, onde muitas organizagoes tern usado 

esse instrumento para se adequar e medir o grau de comprometimento social, visto que, os 

indicadores apontam algumas praticas gerenciais que os gestores devem seguir para 

desenvolverem politicas e agoes de uma organizagao socialmente responsavel. 
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Quadro 2 - Indicadores Ethos de Responsabilidade Social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TEMAS INDICADORES 

Valores e transparencia 
Compromissos eticos 
Enraizamento na cultura organizacional 
Dialogo com stakeholders 
Relagao com a concorrencia 
Balango Social 

Publico Interno 
Relagao com sindicatos 
Gestao participativa 

Participagao nos resultados e bonificagao 
Compromisso com o futuro das criangas 
Valorizagao da diversidade 
Comportamento frente as demissoes 
Compromisso, desenvolvimento profissional, e 
empregabilidade 
Cuidado com saude, seguranga e condigoes de 
trabalho. 
Preparagao para aposentadoria 

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

Fornecedores 

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

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

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

Fonte: Adaptado de Karkotli a partir de pesquisas junto ao Instituto Ethos, (2005, p. 135) 
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3 A N A L I S E D O S R E S U L T A D O S 

Nessa segao sao apresentados os resultados obtidos da pesquisa, atraves das informacoes 

oriundas de um questionario de pesquisa semi-estruturado. Esses questionamentos tiveram 

o intuito de identificar quais as praticas de Responsabilidade Socioambiental que sao 

desenvolvidas nas industrias da cidade de Cajazeiras - PB. 

O questionario baseou-se nos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social (2008) e na 

pesquisa de Dutra (2009),segundo o ETHOS "seus indicadores podem possibilitar a 

homogeneizacao dos conceitos de responsabilidade social empresarial, oferecendo uma 

lista de aspectos que devem ser avaliados pela empresa, se ela estiver interessada em 

fazer autodiagnostico de suas praticas". 

As assertivas foram elaboradas levando em consideracao as seguintes dimensoes: 

Caracterizacao dos entrevistados e das empresas e Praticas de Responsabilidade 

Socioambiental. Para uma melhor analise dos dados foi tambem investigado durante a 

pesquisa o grau de importancia das praticas gerenciais adotadas ou nao pelas empresas. 

Esses aspectos foram avaliados e demonstrados atraves de tabelas possibilitando a analise 

das acoes praticadas pelas organizacoes estudadas e demonstrando o grau de importancia 

que essas acoes representam para as entidades, segundo o entendimento dos gestores 

entrevistados. 

3.1 Caracter izacao dos entrevistados e d a s e m p r e s a s 

A Tabela 2 evidencia o cargo do entrevistado, tendo em vista que a pesquisa foi direcionada 

para esse publico alvo por acreditar que essas pessoas poderiam entender com maior 

propriedade o assunto questionado. 

Atraves da Tabela 2 pode-se observar que a maioria dos entrevistados foram os 

Proprietaries com 37,14% e em seguida os Gerentes com 31,43%, Diretores com 22,86% e 

Secretarias com 8,57%. Esses entrevistados foram indicados por possuirem um maior 

conhecimento sobre o tema em questao, pois participam ativamente da tomada de decisao. 

Verificou-se, de acordo com as informagoes repassadas pelos entrevistados que existe um 

desconhecimento do termo Responsabilidade Socioambiental, entretanto internamente 

utilizam praticas de maneira aleatoria sem uma logica ordenada. 
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Tabela 2 - Quanto ao cargo do entrevistado 

Opgoes Freqiiencia % % Acumulado 

Proprietario 13 37,14 37,14 

Gerente 11 31,43 68,57 

Diretor 8 22,86 91,43 

Secretaria 3 8,57 100 

Total 35 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

A Tabela 3 demonstra como foi desenvolvida a pesquisa; onde foram selecionadas 35 

industrias ativas para a realizagao do trabalho, sendo a amostra dividida por diferentes 

ramos de atividades. Observa-se que 25,71% sao classificados como Vestuario, Graficas e 

Textil com 14,29% cada, 8,57% Sabao e Detergentes e os demais com 2,86% cada. As 

industrias escolhidas foram selecionadas pela acessibilidade e recebimento dos 

questionarios. 

Tabela 3 - Ramo das industrias 

Opcoes Frequencia % % Acumulado 

Marmoraria e britaria 7 20 20 

Vestuario 9 25,71 45,71 

Sabao e detergentes 3 8,57 54,29 

Graficas 5 14,29 68,57 

Latiefnios 1 2,86 71,43 

Textil 5 14,29 85,71 

Fabricacao de motocicletas 1 2,86 88,57 

Reciclagem 1 2,86 91,43 

Padaria 1 2,86 94,29 

Sorvetes 1 2,86 97,14 

Estrutura pre-moldada de metais 1 2,86 100 

Total 35 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

Atraves da Tabela 4 pode-se observar o porte das empresas em estudo, o criterio utilizado 

para essa classificacao segue o entendimento do Cadastro da industria da Federagao das 

Industrias do Estado da Paraiba (FIEP). Verificou-se em forma de porcentagem os dados do 

porte das empresas industrials entrevistadas, em que cerca de 37,14% sao classificadas 

como Micro empresa, 34,29% sao de Pequena empresa e apenas 28,57 como Media 

empresa. 
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Tabela 4 - Quanto ao porte da empresa 

Opcoes Freqiiencia % I % Acumulado 

Micro 13 37,14 37,14 

Pequena 12 34,29 71,43 

Media 10 28,57 100 

Total 35 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Prat icas de Responsabi l idade Socioambiental n a s e m p r e s a s 

Atualmente ha uma pressao por parte da sociedade sobre a atuagao social das empresas, 

fazendo com que as organizagoes reflitam sobre suas agoes e incorporem em suas 

estrategias o uso da gestao socioambiental. A preocupagao e atuagao da empresa em 

relagao as atitudes de cunho social, toma-se uma questao indispensavel para o seu 

desempenho no mercado. O modo como a empresa planeja e utiliza essa gestao podem 

trazer vantagens competitivas para a organizagao, bem como promover o bem estar da 

sociedade. 

A Tabela 5 evidencia que as empresas desenvolvem atividades de treinamento para seus 

colaboradores. Os resultados apontam que 88,57 % realizam treinamento ou capacitagao 

profissional com os seus funcionarios para garantir que as atividades sejam desenvolvidas 

de maneira correta e eficiente, enquanto que 11,43% das empresas entrevistadas nao 

possuem essa pratica empresarial. Com relagao a importancia, identificou-se segundo a 

percepgao do gestor que o treinamento para os colaboradores e importante, tendo a ser 

entre importante e muito importante. Com base no estudo realizado, uma empresa que 

mantem um treinamento continuo para seus colaboradores consegue maximizar a qualidade 

de seus produtos e servigos, e consequentemente uma alavancagem em seus ativos. 

Tabela 5 - Realizagao de Treinamento para os Colaboradores 

Opgoes Freq Ciencia % % Acumulado 

Sim 31 88,57 88,57 

N§o 4 11,43 100 

Total 35 100,00 

Grau de importancia do gestor 3,31 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 



42 

Com relagao a Tabela 6, as empresas foram questionadas se utilizam praticas explfcitas 

quanto ao compromisso de transparencia e veracidade das informagoes prestadas. 

Segundo os entrevistados 88,57% responderam que usam da transparencia e veracidade 

dos fatos para transmitir informagoes aos seus interessados e apenas 11,43% ainda nao se 

preocupam com essas informagoes. Ficou claro com as respostas dos entrevistados que e 

importante esse procedimento para os gestores, demonstrando que e necessario o 

compromisso e transparencia divulgando as informagoes de maneira clara e acessivel para 

com seus colaboradores. 

Tabela 6 Compromisso de transparencia e Veracidade das informagoes 

Opgoes Freqiiencia % % Acumulado 

Sim 31 88,57 88,57 

Nao 4 11,43 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 3,20 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

Analisando a Tabela 7, foi identificado segundo a opiniao dos entrevistados que 65,71% 

das empresas nao possuem programas para empregar pessoas da comunidade, bem como 

34,29% utilizam essa pratica em suas organizagoes. A maioria dos entrevistados nao se 

preocupa com a realidade das comunidades nas quais estao inseridas e nao consideram 

importante empregar o maior numero de pessoas oriundas do local, apenas contratam de 

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

Tabela 7 Utilizagao de programas para empregar pessoas da comunidade 

Opg6es Freqiiencia % % Acumulado 

Sim 12 34,29 34,29 

Nao 23 65,71 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 2,66 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

Verifica-se que a falta de envolvimento da empresa com a comunidade local descaracteriza 

uma organizagao de cunho social, ja que as mesmas nao se preocupam em contribuir com a 

diminuigao do desemprego e desenvolvimento local. 

Em relagao a questoes eticas a Tabela 8 demonstra que 91,43% das empresas possuem 

pessoas responsaveis para lidar com questoes desse ambito. Enquanto 8,57% dos 
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entrevistados nao se preocupam com o tema abordado. Os entrevistados confirmam 

tambem ser muito importante esse posicionamento de possufrem pessoas responsaveis 

para as questoes eticas empresariais, mesmo aqueles que nao as praticam.demonstram 

interesse, haja vista que o grau de importancia esteve concentrado entre importante e muito 

importante. 

Tabela 8 Questoes eticas profissionais 

Opcoes Freqiiencia % % Acumulado 

Sim 32 91,43 91,43 

Nao 3 8,57 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 4,29 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

Ja a Tabela 9 aponta os aspectos voltados ao desenvolvimento de procedimentos para as 

empresas lidarem com denuncias e resolugao de conflitos relacionados ao desrespeito das 

acoes eticas empresariais, foi constatado que 85,71% das empresas adotam procedimentos 

internos para resolver essas questoes, mesmo que de modo informal. Logo 14,29% das 

empresas ainda nao possuem procedimentos especificos para tratar dessas questoes. Da 

amostra, asseguram que e muito importante desenvolver procedimentos que resolvam 

possfveis conflitos em questoes eticas, porque zelam pela imagem organizacional. 

Tabela 9 Denuncias e resolucao de conflitos 

Opcoes Freqiiencia % % Acumulado 

Sim 30 85,71 85,71 

Nao 5 14,29 100 

Total 35 100 

Graude importancia do gestor 3,51 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

Nesta Tabela 10 foi pesquisado se a empresa mantem comunicacao regular com grupos ou 

partes interessadas (clientes /consumidores, fornecedores e publico interno) que critiquem a 

natureza de seus processos, produtos e servicos. Verificou-se que 91,43% dos 

entrevistados mantem um dialogo continuo com os interessados para melhorar seus 

processos internos e 8,57% nao utiliza essa pratica. Ainda pode-se identificar que as 

empresas entrevistadas afirmam ser importante (4,20) a comunicacao das partes 

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

para a empresa. 
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Tabela 10 Comunicacao com grupos interessados 

Opcoes Freqiiencia % % Acumulado 

Sim 32 91,43 91,43 

Nao 3 8,57 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 3,09 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

A Tabela 11 analisa as praticas de preco e concorrencia comuns ao mercado, cumprindo a 

legislagao e buscando um posicionamento legal; a maioria 97,14% dos entrevistados utiliza 

essa pratica, bem como confirmam ser muito importante essa regra e cumprem a legislacao, 

e apenas 2,86% nao estao preocupados em estabelecer um posicionamento legal. 

Tabela 11 Praticas de preco e concorrencia 

Opcoes Frequencia % % Acumulado 

Sim 34 97,14 97,14 

Nao 1 2,86 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 4,20 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

A Tabela 12 destaca-se a empresa esta preocupada em fornecer informagoes que afetam 

as atividades do trabalhador. Foi constatado que 88,57% das empresas se preocupam em 

repassar as informagoes que interessam os funcionarios, dando tempo e oportunidade de 

um dialogo entre as partes (sindicato e colaboradores),como tambem acreditam que seja 

importante esse repasse de informagoes. Mas apenas 11,43% nao disponibilizam dessas 

informagoes. 

Tabela 12 Informagoes aos funcionarios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Opcoes Frequencia % % Acumulado 

Sim 31 88,57 88,57 

Nao 4 11,43 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 3,06 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

Diante da Tabela 13 pode-se observar que 60% das empresas desenvolvem ou apoia algum 

projeto social, ja que acreditam que a comunidade necessita de agoes que proporcionem 

melhores condigoes de vida. Enquanto 40% das empresas nao integram em suas atividades 
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acoes que beneficiem diretamente a sociedade, tendo em vista que, segundo o Instituto 

ETHOS (2008) uma empresa so e considerada de RSE se tiverem iniciativas de cunho 

social para a comunidade e algumas vezes perante o publico interno. Verificando o grau de 

importancia que as empresas dao em relagao a realizagao de projetos sociais, foi 

constatado que nao acha importante ou se mostraram imparcial em apoiar agoes sociais. 

Tabela 13 Realizagao cle projeto social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Opcoes Frequencia % I % Acumulado 

Sim 21 60 60 

Nao 14 40 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 2,89 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

A Tabela 14 analisa se as empresas pesquisadas possuem programas para estimular a 

melhoria dos processos internos. Os resultados apontaram que 85,71% das industrias 

possuem praticas informais de ouvir e avaliar as sugestoes e criticas dos seus 

colaboradores, uma vez que acreditam que esse dialogo e bastante proveitoso para o 

desempenho da empresa, enquanto que apenas 14,29% dos entrevistados assumiram que 

nao adotam essa polftica de gerenciamento. Com relagao ao grau de importancia, acredita 

que se torna importante uma gestao participativa entre gestores e funcionarios estimulando 

politicas de reconhecimento integrado das partes que formam a organizagao. 

Tabela 14 Realizagao de uma gestao participativa 

Opg6es Frequencia % % Acumulado 

Sim 30 85,71 85,71 

Nao 5 14,29 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 3,43 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

No tocante a Tabela 15 apresenta se a empresa dispoe de programas contra acidente de 

trabalho. Os resultados apontaram que 77,14%o das empresas disponibilizam dessa pratica 

preservando a vida de seus funcionarios, pois afirmam que trabalhar com seguranga traz 

conforto e credibilidade diante dos seus colaboradores, enquanto 22,86% nao possuem 

essa preocupagao com seus funcionarios mantendo-os apenas alertados com relagao a 

acidentes de trabalho.Levando em consideragao o grau de importancia a maioria das 

empresas acreditam ser de muito importante dispor de programas contra acidentes de 

trabalho ja que zelam por seus funcionarios. 
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Tabela 15 Disponibilizaeao de programas contra acidente de trabalho 

Opcoes Frequencia % % Acumulado 

Sim 27 77,14 77,14 

Nao 8 22,86 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 4,06 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

A Tabela 16 destaca se a empresa dispoe de programas de contratacao de estagiarios. 

Constata-se com 77,14% que as empresas nao se preocupam em contratar estagiarios pelo 

fato de disponibilidade para a empresa, ou seja, estagiarios possuem uma carga horaria de 

trabalho reduzido, e em seu entendimento uma reducao na producao, pois confirma que 

necessita de funcionarios que tenham tempo integral para a realizagao de suas atividades, 

proporcionando assim um maior rendimento, e apenas 22,86% possuem em suas empresas 

estagiarios, por acreditarem na capacidade e a busca de novos conhecimentos, garantindo 

seus direitos e proporcionando oportunidades de emprego e renda para os jovens pois 

ressaltam que estagiarios podem trazer inovagao para sua empresa.A grande maioria dos 

entrevistados nao consideram importante ou imparcial a contratagao de estagiarios. 

Tabela 16 Contratagao de estagiarios 

Opgoes Frequencia % % Acumulado 

Sim 8 22,86 22,86 

Nao 27 77,14 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 2,43 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

A Tabela 17 demonstra que apenas 11,43% dos entrevistados tern parcerias com creches 

ou escolas para funcionarios ou filhos de funcionarios, enquanto que 88,57% nao possuem 

nenhum convenio continuo. Confirmam tambem nao ser importante possuir esse beneficio ja 

que os recursos sao poucos e nao atenderia todos os funcionarios. 

Tabela 17 Beneficios para os funcionarios 

Opg5es Frequencia % % Acumulado 

Sim 4 11,43 11,43 

Nao 31 88,57 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 2,09 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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Verificou-se na Tabela 18 que as empresas nao monitoram seus quadras de funcionarios 

na busca de equidade na participacao de homens e mulheres, bem como 17,14% dos 

entrevistados responderam que sim, monitoram seus quadras funcionais. Ja 82,86% da 

populacao em estudo nao se preocupam em diversificar seus trabalhadores, recrutando 

seus funcionarios por questoes de necessidade empresarial. Afirmam tambem, nao ser 

importante essa equidade entre homens e mulheres ja que recrutam seus funcionarios de 

acordo com a necessidade de suas atividades, as industrias normalmente desenvolvem 

trabalho que exige forga ffsica, e os homens, segundo os entrevistados sao os mais 

indicados para a realizacao dessas tarefas,ficando as mulheres na maioria das vezes 

responsaveis pela area administrativa. 

Tabela 18 Monitoramento do quadro de funcionarios 

Opcoes Frequencia % % Acumulado 

Sim 6 17,14 17,14 
Nao 29 82,86 100 
Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 2,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

A Tabela 19 demonstra se a empresa tern em seu quadro pessoas com deficiencia. Os 

resultados encontrados foram 88,57% das empresas responderam que nao e apenas 

11,43% responderam que sim, que oferecem cargos com para pessoas com deficiencia. Os 

entrevistados nao acham importante ou imparcial a contratacao de pessoas deficientes, ja 

que o grau de importancia esteve concentrado entre a escala 1(nao importante) e 3 (neutro). 

Tabela 19 Possui pessoas com deficiencia 

Opedes Frequencia % % Acumulado 

Sim 4 11,43 11,43 

Nao 31 88,57 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 2,26 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

Com relagao a Tabela 20 foi questionado se a empresa possui trabalhadores terceirizados. 

Os resultados mostram que 57,14% das empresas integram em seu quadro de funcionarios, 

profissionais terceirizados mantendo a igualdade nas condicoes de trabalho dos demais e 

42,86% nao possuem relagao com trabalhadores terceirizados. De acordo com as 

informagoes obtidas dos entrevistados, nao e importante ou imparcial a integragao de 

profissionais terceirizados. 
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Tabela 20 Contratacao de trabalhadores terceirizados 

Opgoes Frequencia % | % Acumulado 

Sim 20 57,14 57,14 

Nao 15 42,86 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 2,69 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

No que se refere a variavel da Tabela 21 verificou-se que 34,29% das empresas industrials 

fazem doacdes de produtos, servigos ou recursos financeiros para a sociedade, algumas de 

forma mais constante e outras colaboram sempre que sao solicitadas.Sendo que 65,71% 

nao acompanham essa pratica, um resultado insatisfatorio para a realidade da sociedade 

em que estao inseridas.Alem de confirmarem nao acharem importante essa pratica. 

Tabela 21 Pratica de doagoes, servigos ou recursos financeiros 

Opgoes Frequencia % % Acumulado 

Sim 12 34,29 34,29 

Nao 23 65,71 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 2,51 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

Nesta Tabela 22 foi investigado se a empresa realiza bonificagoes de seus colaboradores a 

partir dos desempenhos demonstrados nas atividades empresariais. 

Os resultados apontam que 62,86% estimulam os seus funcionarios com bonificagoes pelo 

desempenho atingido (principalmente vendedores e trabalhadores da produgao), 

reconhecendo que essa e uma forma de investimento e pode garantir bons resultados no 

ambiente empresarial e profissional ja que funcionarios estimulados tendem a produzirem 

cada vez mais e com melhor qualidade. Todavia, 37,14% nao oferecem a seus 

colaboradores nenhum tipo de bonificagao optando por adotar politicas de remuneragao 

igualitaria. O grau de importancia identificado pela maioria das empresas foi de 2,77% 

significando que nao acham importante essa pratica, ve-se uma contradigao nas 

informagoes por parte dos entrevistados ja que os mesmos afirmaram realizar bonificagoes 

com seus colaboradores devido a bons desempenhos demonstrados nas atividades 

empresariais, ja que existe a pratica deveria existir importancia para os mesmos realiza-las. 



49 

Tabela 22 Remuneragao e beneffcios dos funcionarios 

Opcoes Frequencia % % Acumulado 

Sim 22 62,86 62,86 
Nao 13 37,14 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 2,77 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

A Tabela 23 observa se as empresas possuem polftica de respeito a privacidade de seus 

funcionarios, ficando apenas sob a responsabilidade da area de recursos humanos. De 

acordo com a resposta dos entrevistados 91,43% respeitam a privacidade de seus 

funcionarios, restringindo as informacoes apenas ao setor responsavel. E apenas 8,57% 

afirmam que nao ha restricao visto que as informagoes sao abertas e acessfveis a todos. 

Dessa forma confirmou ser de muita importancia essa pratica. 

Tabela 23 Privacidade dos funcionarios 

Opgoes Frequencia % % Acumulado 

Sim 32 91,43 91,43 

Nao 3 8,57 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 4,09 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

Avaliando a Tabela 24, identificamos que todas as empresas da amostra proporcionam 

acesso facil de servigo de atendimento ao cliente, como tambem afirmam ser muito 

importante, pois visam ganhar credibilidade e confianga, agregando qualidade de seus 

produtos e servigos. 

Tabela 24 Atendimento ao cliente 

Opgoes Frequencia % % Acumulado 

Sim 35 100 100 

Nao 0 

Grau de importancia do gestor 4,46 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

A Tabela 25 foi questionada acerca da rotatividade dos colaboradores, pode-se averiguar de 

acordo com os entrevistados, que com 97,14% das organizagoes acompanham e avaliam a 

rotatividade de seus colaboradores, uma vez que acreditam que o desenvolvimento da 



50 

empresa esta intimamente ligado ao seu relacionamento com os colaboradores quando os 

mesmos tambem conhecem todas as funcoes e sao capazes de realiza-las. E somente 

2,86% nao seguem essa pratica. Com relagao ao grau de importancia a maioria afirma ser 

importante essa pratica, porque com a rotatividade tern como aprimorar o monitoramento e 

desempenho nas fungoes, onde os funcionarios sao capazes de exercitar a fungao do outro 

quando preciso uma substituigao, mantendo assim um bom rendimento na organizagao e 

em muitos casos evita uma provavel fraude. 

Tabela 25Rotatividade dos colaboradores 

Opgoes Frequencia % % Acumulado 

Sim 34 97,14 97,14 

Nao 1 2,86 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 4,23 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

A Tabela 26 pretende analisar se a empresa cumpre os parametros e requisitos exigidos por 

lei e mantem praticas intemas de melhoramento ambiental. Verificou-se que 91,43% das 

empresas utilizam essa pratica, afirmando assim o comprometimento da empresa com a 

natureza. Bem como, 8,57% das empresas entrevistadas nao utilizam a pratica ambiental. A 

preocupagao da empresa com os problemas ambientais causados pelas atividades 

realizadas esta crescendo, por isso os entrevistados confirmam ser muito importante o 

interesse de preservagao ambiental. 

Tabela 26 Praticas intemas ambientais 

Opgoes Frequencia % % Acumulado 

Sim 32 91,43 91,43 

Nao 3 8,57 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 4,23 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

Ao analisar a Tabela 27 e possivel perceber que 94,29% das empresas estao preocupadas 

com os aspectos ambientais que envolvem atividades de empreendimento. Enquanto 5,71% 

nao incluem em seus planejamentos praticas ambientais. Contudo, as empresas afirmam 

ser muito importante a utilizagao de praticas de gestao ambiental em suas atividades, pois 

alem do comprometimento e melhoramento ambiental, esses recursos podem trazer 

vantagens competitivas melhorando seu desempenho no mercado. 
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Tabela 27 Aspectos ambientais junto ao empreendimento 

Opgoes Frequencia % % Acumulado 

Sim 33 94,29 94,29 

Nao 2 5,71 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 4,31 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

Pode-se observar que ao ver a Tabela 28 as empresas desenvolvem periodicamente 

campanhas intemas de reducao do consumo de agua, energia, reciclagem de materials, 

resfduos etc. Desse modo, 88,57% admitem a utilizagao dessa consciencia ambiental, visto 

que alem de preservar o meio ambiente ainda reduzem os custos, ja que a utilizagao 

coerente e racional dos recursos naturais torna-se uma questao interessante tanto para o 

lado financeiro da empresa como para a natureza. Quanto ao grau de importancia sobre 

este aspecto, a maior parte das Industrias de Cajazeiras - PB acredita ser interessante 

abordar campanhas de educagao e conscientizagao ambiental em suas atividades. 

Tabela 28 Campanhas de educagao e conscientizagao ambiental 

Opgdes Frequencia % % Acumulado 

Sim 31 88,57 88,57 

Nao 4 11,43 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 4,51 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

Na tabela 29 pode-se analisar que 77,14% das empresas entrevistadas escolhem seus 

fornecedores nao so pelo prego e qualidade dos produtos, mas tambem observam sua 

postura frente a sociedade e a questoes sociais e ambientais. Ja 22,86%) nao utilizam esse 

tipo de pratica. A maioria afirma ser importante o gestor utilizar essa pratica incentivando 

seus fornecedores a adotarem procedimentos de comprometimento com a 

Responsabilidade socioambiental. 

Tabela 29 Escolha dos fornecedores 

OpgSes Frequencia | % % Acumulado 

Sim 27 77,14 77,14 

Nao 8 22,86 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 3,54 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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Como mostra a Tabela 30 somente 45,71% das empresas utilizam as acoes de 

Responsabilidade Social desenvolvidas pela entidade como um diferencial para agregar 

valor a sua marca, ja 54,29% nao associam essas praticas a sua imagem, pois ainda nao 

despertaram que a polftica de marketing socioambiental pode criar uma imagem de 

credibilidade e confianca junto a sociedade. 

Tabela 30 Valorizacao da marca no mercado 

Opcoes Frequencia % % Acumulado 

Sim 16 45,71 45,71 

Nao 19 54,29 100 

Total 35 100 

Grau de importancia do gestor 3,17 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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4 C O N S I D E R A C O E S FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pelo o estudo realizado sobre as praticas gerenciais de Responsabilidade Socioambiental, 

percebeu-se que as industrias da cidade de Cajazeiras - PB tenta procurar atraves de suas 

acoes o desenvolvimento economico e social, bem como algumas empresas ainda nao 

utilizam essa pratica, mais reconhecem sua importancia. 

Atualmente a preocupagao das empresas em relagao as acoes socioambientais torna-se 

uma questao importante para o seu desempenho no mercado. Essas praticas podem trazer 

vantagens competitivas para a organizagao, pois a sociedade esta cobrando das 

organizagoes o comprometimento e agoes que minimizem seus impactos ambientais e 

proporcionem uma qualidade de vida para a sociedade. 

Diante disto, a pesquisa verificou quais as praticas gerenciais de Responsabilidade 

Socioambiental que sao desenvolvidas em relagao ao seu publico, interno e externo, ja que 

a necessidade de satisfazer seus usuarios fez com que as empresas utilizassem 

ferramentas capazes de auxiliar no processo decisorio caracterizando suas agoes e 

classificando-as como RSE. 

Conforme as informagoes obtidas, alguns resultados chamaram a atengao e conclui-se que 

88,57 % realizam treinamento ou capacitagao profissional com os seus funcionarios para 

garantir que as atividades sejam desenvolvidas de maneira correta e eficiente, bem como 

utilizam praticas explicitas quanto ao compromisso de transparencia e veracidade das 

informagoes prestadas e 91,43% das empresas possuem pessoas responsaveis para lidar 

com questoes eticas profissionais desse ambito. 

Assim, pode-se observar que 60% dos gestores atraves de realizagoes de projetos sociais 

contribuem para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, como tambem se mostram 

preocupados com os problemas ambientais, ja que 91,43%o das organizagoes utilizam 

praticas ambiental e confirmam ser muito importante a utilizagao desses processos, pois 

alem do comprometimento social, ha uma vantagem competitiva no mercado. 

Nesse sentido, 88,57% admitem a utilizagao dessa consciencia ambiental, visto que alem de 

preservar o meio ambiente ainda reduzem os custos, ja que a utilizagao coerente e racional 

dos recursos naturais torna-se uma questao interessante tanto para o lado financeiro da 

empresa como para a natureza. 
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Contudo, segundo a opiniao dos entrevistados 65,71% das empresas nao possuem 

programas para empregar pessoas da comunidade, identificando a falta de compromisso 

com a comunidade, ja que as mesmas nao contribuem com a diminuigao do desemprego e 

desenvolvimento local, como tambem nao fazem doacoes e afirmam nao ser importante 

essa pratica. 

Portanto a analise dos resultados deste trabalho identifica que as industrias da cidade se 

mostraram interessadas com questoes que evidenciam uma gestao socialmente 

responsavel, bem como afirmaram o comprometimento da empresa com o meio ambiente, 

pois fazem uso de praticas gerenciais de Responsabilidade Socioambiental, mesmo que 

informal, mas reconhece a importancia dessas agoes como forma de garantir a 

competitividade organizacional, promovendo o desenvolvimento empresarial e social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1 R e c o m e n d a c o e s 

Em pesquisas futuras pode-se observar alem das informagoes deste trabalho e analise das 

conclusoes os possiveis estudos: 

• Um estudo comparando a importancia da utilizagao das praticas de responsabilidade 

socioambiental nas empresas das regioes circunvizinhas. 

« Quais os ganhos em percentual nas empresas que aderiram a essa gestao. 

• Um estudo comparativo entre empresas que utilizam uma gestao social com 

empresas que ainda nao utilizam essa gestao. 
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PESQUISA: PRATICAS GERENCIAIS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL UTILIZADAS EM EMPRESAS 

INDUSTRIAL 

Orientanda: Ligia 

Orientador: MSc. Jose  Ribamar Marques de Carvalho 

QUESTIONARIO DE ENTRE VISTA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Cargo do entrevistado: 

2. Ramo de Atividade: 

3. Porte da empresa: ( ) Micro empresa ( } Pequena empresa ( ) Media empresa ( ) Grande 

empresa 

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

responsabilidade social nas empresas industr ials da cidade de Cajazeiras-PB. Primeiramente voce e 

questionado se a empresa utiliza ou nao determina pratica e logo apos o grau de importancia (numa 

escala de 1 a 5) de cada assertiva/ questionamento, onde: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 - Nao e impor tante; 2 - Imparcial; 3 - Importante; 4 - Imparcial; e 5 - Muito impor tante. 

N- Assertivas/ questionamentos Opcao Grau de Importancia I 

01 A empresa desenvolvc .itividades de treinamento para seus colaboradores. Sim ( ) 

Nao ( ) 

1 2 3 •t 5 

1 02 A empresa utiliza de praticas explicitas quanto ao compromisso de 

transparencia e veracidade das informacoes empresariais 

Sim ( ) 

Nao Q 

1 2 3 4 5 

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

Nao( ) 

1 2 3 4 5 

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

Nao( ) 

1 2 3 4 5 

05 A empresa desenvolve procedimentos para lidar com denuncias e resolucao 

de conflitos relacionados ao desrespeito as acoes eticas empresariais 

Sim ( ) 

Nao( ) 

1 2 3 4 5 

06 >A empresa mantem comunicacao regular  com grupos ou partes 

jinteressadas que cr itiquem a natureza de seus processos, produtos e 

Sim ( ) 1 2 3 4 5 
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servicos. Nao ( )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 

07 A empresa segue praticas de preco e concorrencia comuns ao mercado, Sim( ) 1 2 i 3 4 5 

cumprindo a legislacao, buscando um posicionamento legal. Nao(  3 
• 

08 A empresa fornece informacoes que afetam os trabalhadores em tempo 

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

SimC 3 

Nao (  3 \ 

1 2 3 4 5 

09 Desenvolve ou apoia algum projeto de acao social. Sim(  3 1 2 3 4 5 

Nao C 3 

10 Na empresa ha programas para estimular  e reconhecer sugestoes e criticas SimC 3 1 2 \ 3 4 5 

dos funcionarios para a melhoria dos processos internos. 

NaoC 3 

11 A empresa dispoe de programas contra acidente de trabalho. Sim  ( 3 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 3 4 5 

Nao(  3 

12 A empresa dispoe de programas de contratacao de estagiarios. SimC 3 1 2 3 4 5 

NaoC 3 

13 A empresa tem parcerias com creches ou escolas para os funcionarios ou 

filhos dos funcionarios. 

Simf 3 

NaoC 3 

1 2 3 4 5 

14 A empresa monitora seus quadros de funcionarios buscando equidade na SimC 3 1 2 3 4 5 

participacao de homens e mulheres. Nao(  3 

15 A empresa tern em seu quadro pessoas com deficiencia. Sim(  3 1 2 3 4 5 

Nao(  3 

\ 16 A empresa possui trabalhadores terceirizados. Sim[ 3 

Nao(  3 

1 2 3 4 5 

1 7 ; Faz doacoes de produtos, servicos ou recursos financeiros. Simf 3 

Nao(  3 

1 2 3 4 5 

18 A empresa realiza bonificacoes de seus colaboradores a par t ir  dos 

desempenhos demonstrados nas atividades empresariais. 

Simf 3 

NaoC 3 

1 2 3 4 5 

19 Possui polftica de respeito a privacidade de seus funcionarios, ficando 

apenas 

sob a responsabilidade da area de recursos humanos. 

Sim  ( 3 

NaoC 3 

1 2 3 4 5 
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20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA empresa proporciona acesso facil de servico de atendimento ao cliente Sim( ) 

Nao ( ) 

1 2 3 4 5 

21 A empresa acompanha e avalia a rotatividade dos colaboradores. Si m ( ) 

Nao( ) 

1 2 3 4 5 

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

praticas intemas de melhoramento ambiental. 

Sim ( ) 

Nao( ) 

1 2 3 4 5 

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

atividades do empreendimento. 

Sim( ) 

Nao  C ) 

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 ; 3 4 5 

24 Ha desenvolvimento periodico de campanhas internas de reducao do 

consumo de agua, energia, reciclagem de mater iais, residuos etc. 

Simf ) 

Nao( ) 

1 2 3 4 5 

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

mas tambem que utilizem politicas publicas sociais. 

Sim( ) 

Naof ) 

1 2 3 4 5 

26 A empresa utiliza da responsabilidade social para agregar  valor  a sua 

marca. 

Sim( ) 

Naof ) 

1 2 3 4 5 

Desde ja agradecemos pela sua atencao, bem como sua valiosa contribuicao na consecucao do nosso 

estudo. 

A pesquisadora. 

Fone: (83) 8725-0297 


