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RESUMO 

Atualmente, existe a necessidade de se entender que tanto pessoas fisicas 

como pessoas jur idicas, de direito publico ou privado, possuem uma 

responsabil idade social para com os problemas contemporaneos existentes 

na sociedade. Na profissao contabil nao poderia ser diferente, visto que, sao 

esses profissionais que cuidam da vida economica e f inanceira das aziendas, 

proporcionando a essas, a capacidade de entender o mecanismo capitalista 

intrinseco em seus demonstratives contabeis. A contabil idade moderna ja 

introduz nos curriculos universitarios disciplinas como etica e contabil idade 

ambiental, alem de conceitos ainda nao tao explorados pedagogicamente 

como responsabil idade social e baianco social. Como objetivo geral procura 

Analisar a Responsabilidade Social exercida pela Fundacao Bradesco S.A atraves 

do confronto dos Relatorios Anuais dos anos de 2007, 2008 e 2009. Para subsidiar 

tal objetivo busca-se: conhecer os relatorios da Fundacao Bradesco S.A. nos anos 

de 2007, 2008 e 2009; estudar as acoes da empresa na area social; Identificar as 

relagoes existentes entre Responsabilidade social, Etica e a formulacao do Baianco 

Social, na fundacao Bradesco. A pesquisa de acordo com os objetivos foi de carater 

descritivo, ja em relacao aos procedimentos analisou os relatorios anuais da 

Fundacao Bradesco e observando a abordagem do problema a pesquisa foi 

quantitativa, revelando as caracteristicas dos relatorios investigados. O trabalho 

mostra em seu desenvolvimento e os investimentos proprios feitos pela Bradesco 

S.A, atraves de sua Fundacao em favor de projetos sociais que venham diminuir as 

desigualdades sociais e aumentar a inclusao de colaboradores e dependentes, 

como tambem da sociedade como um todo. Descrevem-se as agoes e os projetos 

sociais que estao dando certo e que nao esperam so pelas atitudes governamentais 

para resolver problemas sociais. E a iniciativa privada se valendo da contabilidade 

social para o desenvolvimento humano dentro da sociedade. 

Palavras-Chave: Responsabil idade Social, etica, Balango Social, 

Contabil idade Social 



ABSTRACT 

Today is a great need to understand that both individuals and legal entities, 

public or private, have a social responsibility to the problems existing in 

contemporary society. In the accounting profession could not be otherwise, 

given that these are professionals who take care of f inancial and economic 

life of the azienda, providing these, the ability to understand the mechanism 

inherent in the capitalist f inancial statements. The modern accounting system 

already introduced in the university curriculum subjects such as ethics and 

environmental accounting, as well as concepts not yet explored as 

pedagogically as social responsibility and social reporting. As a general 

objective is to analyze the social responsibility exercised by Fundacao 

Bradesco SA by comparing the Social Report for 2007, 2008 and 2009. To 

support this goal we seek to find out the annual reports of Fundacao 

Bradesco SA in 2007, 2008 and 2009, studying the company's actions in the 

social area, identify the relationship between social responsibility, ethics and 

the formulation of the Social in Bradesco Foundation. The research in 

accordance with the objectives is descriptive, as in the procedures examined 

the annual reports of the Bradesco Foundation and watching the approach of 

the problem the research was quantitative, showing the characteristics of the 

reports investigated. The work shows in their own development and the 

investments made by the Bradesco SA, through its Foundation in support of 

social projects that will reduce social inequalities and increase the inclusion of 

employees and dependents, as well as society as a whole. It describes the 

actions and social projects that are working and do not expect only the 

attitudes government to solve social problems. It is the private sector taking 

advantage of social accounting to human development in society. 

Keywords: Social Responsibil ity, Ethics, Social Responsibil ity, Social 

Accounting 



Para realizar grandes conquistas, devemos nao 

apenas agir, mas tambem sonhar; nao apenas 

pianejar, mas tambem acreditar." 

(Anatole France) 
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1 INTRODUCAO 

A contabilidade contemporanea exige do profissional contabil o entendimento 

de varios assuntos pertinentes ao desempenho das atividades inerentes a profissao 

de contador, procurando dar enfase a um ponto especifico que sera o foco principal 

da pesquisa, ter-se-a entao, o tema a ser abordado. 

Para ter nocao e criar um tema coerente com o que se espera da pesquisa, 

Beuren (2006, p. 64), diz que: "Na abordagem do tema da pesquisa deve-se 

explanar sobre a area de interesse de investigacao selecionada em funcao de um 

recorte realizado no assunto escolhido". Observando que o autor deixa claro que se 

deve fazer um recorte no assunto , para melhor estuda-lo, evitasse a generalizacao, 

e a pesquisa torna-se direcionada diante do assunto escolhido. No caso especifico 

deste trabalho monografico o tema escolhido foi: A Responsabilidade Social 

exercida pela Fundacao Bradesco S.A. 

A abordagem avaliara quais procedimentos, interesses e projetos realizados 

pela Fundacao Bradesco, em uma analise de seus relatorios anuais, trazem impacto 

social para a regiao em que sao desenvolvidos. E interessante ligar o desempenho 

financeiro da empresa, com a sua responsabilidade social, demonstrando de que 

forma uma empresa socialmente responsavel, disponibiliza seus recursos, em prol 

de amenizar problemas sociais. 

1.1 PROBLEMATICA 

Tendo delimitado o tema da pesquisa o trabalho expora a questao problema, 

descrevendo quais os pontos estudados sao relevantes a este projeto, dando melhor 

visibilidade e clareza aos objetivos propostos. 

A responsabilidade social vem sendo observada e enfocada pela midia 

brasileira e mundial, fato este que leva a um maior interesse de entender como atua 

uma grande empresa na elaboracao do baianco social, em que uma pessoa juridica 
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se propoe a intervir nos problemas da sociedade, com o intuito de melhorar a vida 

das comunidades. 

Essa uniao, entre pessoa juridica privada e sociedade, com o intuito de 

resoiver problemas sociais, que ate entao seria de ordem governamental, segundo a 

Constituicao Federal no seu Art. 6° que diz: "Sao direitos sociais a educacao, a 

saude, o trabalho, o lazer, a seguranca, a previdencia social, a protecao a 

maternidade e a infancia, a assistencia aos desamparados, na forma desta 

Constituicao." e justamente o que se entende por responsabilidade social, em que 

uma empresa tornasse parceira da comunidade, para se inteirar das dificuldades 

vividas por ela, fazendo o seu papel social como empresa responsavel. Por isso, 

este trabalho adota como problematica, a demonstracao das atividades realizadas, o 

desenvolvimento do baianco social, a etica e a responsabilidade social do Banco 

Bradesco S.A., nas comunidades de atuagao da Fundacao Bradesco. A questao 

problema da pesquisa e: Como se comporta o Banco Bradesco S.A. em relacao ao 

baianco e a responsabilidade social, atraves da sua fundacao dos anos de acordo 

com os relatorios anuais de 2007, 2008 e 2009. 

1.2 Objetivos da Pesquisa 

Evidenciando de modo pontuai os objetivos do trabalho monografico aqui 

exposto, procura-se expor de forma clara a finalidade do problema proposto, dando 

ao leitor um melhor entendimento da pesquisa. Fachin (2002, apud Beuren 2006, p. 

65) revela: 

[...] objetivos representam o fim que o trabalho monografico se propoe a 
atingir, que e dar uma resposta ao problema formulado. Em outras palavras, 
os objetivos indicam o resultado que se pretende atingir ao final da 
pesquisa. 

Seguindo esta linha de pensamento, onde os objetivos buscarao indicar 

caminhos e respostas para a questao do problema, fica delimitado abaixo o objetivo 

Geral e os objetivos especificos 
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1.2.1 Objetivo Geral 

Evidenciar a etica e a Responsabilidade Social adotada pela Fundacao 

Bradesco S.A atraves da analise dos relatorios anuais dos anos de 2007, 2008 e 

2009. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

Deve-se observar o que diz Beuren (2006, p. 65):"[...] os objetivos especificos 

devem descrever acoes pormenorizadas, aspectos especificos para alcancar o 

objetivo geral estabelecido." Sendo observada a citagao acima, ter-se-a os seguintes 

objetivos especificos: 

• Conhecer os relatorios anuais da Fundacao Bradesco S.A. nos anos de 2007, 

2008 e 2009; 

• Estudar as acoes da empresa na area social; 

• identificar as relagoes existentes entre responsabilidade social, etica e a 

formulagao do Balango Social, na fundagao Bradesco. 

1.3 Justificativa da Pesquisa 

A pesquisa justifica-se pelo fato de se conhecer os relatorios anuais, os quais 

demonstram as atividades sociais executadas pela Fundagao Bradesco, no intuito 

de promover o bem-estar social e a preservagao do meio ambiente, proporcionando, 

tanto aos funcionarios da empresa, como aos populares das comunidades onde 

estao inseridas, uma melhor qualidade de vida. 

Mostrar a importancia da parceria publico-privado para o desenvolvimento de 

projetos sociais e tambem necessario, buscando um maior interesse daqueles que 

desejam fazer de suas empresas, organismos responsaveis. 
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Pretende-se mostrar ao leitor deste trabalho monografico a importancia e os 

conceitos de Responsabilidade Social, Baianco Social e Contabilidade Social e a 

importancia dos mesmos para o desempenho de atividades que reduzam as 

desigualdades sociais. 

A pesquisa tambem se justifica pelo fato de descrever os avangos, as 

conquistas e o progresso de programas sociais realizados pela Fundagao Bradesco, 

na area de: Educacao, Inclusao Digital, Meio Ambiente, Cultura e Etc. Mostrar a 

responsabilidade social que a o Banco Bradesco utiliza em suas relagoes permite 

demonstrar em graficos e tabelas tais evolugoes ao longo deste trabalho. 

2. RESPONSABILIDADE SOCIAL 

O termo e bastante utilizado hoje em dia nas empresas e visa proporcionar o 

bem estar social da sociedade em que o empreendimento esteja inserido. 

Proporcionar aos funcionarios, de uma determinada empresa, um 

aperfeigoamento tecnico-profissional, fazendo com que aja um crescimento na sua 

qualidade de vida, isso pode sim, ser chamado de responsabilidade social, onde a 

empresa proporciona uma evolugao intelectual do seu empregado, ampliando o o 

leque de opgoes dentro da empresa para o seu crescimento profissional. 

Se um empresario, hipoteticamente falando, investe parte do seu lucro em 

creches, por exemplo, dara oportunidade as maes desta comunidade de estudar, 

trabalhar ou as duas coisas, e assim notar-se-a o grande crescimento moral, auto-

estima elevada e aumento da capacidade de cada um desses elementos sociais ao 

melhorar o nivel social e a qualidade de vida. 

Santos (2001, p.1) define responsabilidade social como: 

A responsabilidade social pode ser conceituada atraves da sua atuacao, ou 
da sua forma inserida na sociedade, ou seja, a responsabilidade social e a 
maneira pela qual a sociedade, empresas, ONG's, Inst i tutes e Governo, 
tern de desenvolver atitudes perante a comunidade a qual esta inserida, 
com o intuito de alcancar o bem estar social, nao so externamente, por meio 
de boas condicoes de trabalho, como tambem internamente, atraves da 
realizacao profissional. 
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Por mais que se tenha o poder publico como ponto de referenda para acoes 

sociais, e de quern a sociedade espera todas as atitudes, no tocante a investimento, 

sao as parcerias publico-privadas que proporcionam os maiores sucessos com 

projetos sociais, talvez pelo interesse proprio do empresario, na realizacao do 

projeto, e a maior divulgacao das acoes, permitam uma licitude plena e com menos 

corrupcao. 

Os Estados Unidos da America foram um dos paises que comecaram a sentir 

a necessidade de fornecer informacoes a populacao de suas atividades sociais, 

porem foi a Franca a primeira nacao a exigir de seus empresarios com mais de 300 

funcionarios, quais eram seus investimentos na area social. Silva (2008, p. 2) em 

seu artigo, responsabilidade social, faz o seguinte relato sobre o que foi dito 

anteriormente: 

As empresas nos EUA foram pioneiras em prestar conta ao publico de suas 
acoes sociais, advindo, dai, a ideia de baianco social. Entretanto, foi a 
Franca, a primeira nacao a tornar obrigatoria a prestacao de contas dos 
investimentos sociais das empresas, com numero de funcionarios acima de 
300 funcionarios. Dessa forma, estava definida a entrada das empresas no 
universo da responsabilidade social. 

No Brasil nao foi diferente, as empresas brasileiras, procurando melhorar sua 

imagem perante o publico consumidor e a sociedade em geral, passaram a produzir 

o objeto social, contendo no mesmo, quanto e como foram realizados tais 

investimentos na area social. Com isso, surgiram as mais variadas formas de 

organizacao social, como: Ong's, sindicatos, cooperativas e etc. Exigindo destas 

empresas a publicacao de suas atividades sociais o que viria a ser, depois, o 

baianco social. Nota-se a grande preocupacao em cumprir regras ja existentes na 

legislagao brasileira, porem vendo isto como uma empresa socialmente responsavel 

(SILVA, 2008, p. 3): 

Uma empresa socialmente responsavel e aquela que alem de ser etica nos 
seus negocios, preocupa-se com: a nao utilizacao de mao-de-obra infantil, 
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saude de seus funcionarios, nio utilizacao de trabalhos forcados, seguranca 
no trabalho, liberdade na associacao a sindicatos, negociacao coletiva, nao 
discrimina seus funcionarios, nem a sociedade em geral, respeita o horario 
de trabalho, preocupa-se com questdes ambientais e possuem um sistema 
de gestao coerente. 

Estes topicos observados pelo autor, sao importantes do ponto de vista social, 

porem sao pontos ja previstos na legislacao vigente: CLT, Constituicao Federal de 

1988, Sumulas do Ministerio do Trabalho e etc, sendo de obrigagao dos 

empresarios, cumpri-las. Entao ver-se que nao podem ser confundas com acoes 

sociais para melhorar a qualidade de vida, e sim como obrigacoes exigidas por lei, 

devendo sempre o gestor procurar char pianos, metodos e outros meios que 

incentivem o funcionario a cada vez mais interagir com a dinamica do setor em que 

trabalha, dando o maximo de si em suas atividades e produzindo cada vez mais. 

Sobre o fato relatado Santos (2001, p.2) dispoe: 

A empresa socialmente responsavel consegue criar metodos, pianos e 
incentivos para que interna e externamente ela seja identificada e 
destacada como uma empresa-cidada e isto e perceptivel atraves dos 
consumidores, ou seja, atraves da comunidade onde a dada Empresa situa-
se, pois muitos adquirem produtos onde a fornecedora esteja engajada no 
processo de responsabilidade social, mais se isto nao for aspirado pela 
Instituicao ou Empresa promotora deste processo, corre-se o risco de criar 
uma situacao de animosidade entre o consumidor e a referida Empresa, 
ocasionando ponto negativo no mercado competitivo em que a referida 
organizacao esta devidamente inserida. 

Ver responsabilidade como gestao de recursos eticamente utilizados em prol 

da promocao das relagoes entre todos os interessados no processo como: 

funcionarios, fornecedores, clientes, mercado, meio-ambiente e comunidade, e a 

mais adequada relagao para definir o que seja tal compromisso com a sociedade. 

Oded Grajew (1999), presidente do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social em entrevista a revista Voce S.A, relata com clareza a ideia anterior, 

afirmando: 
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Responsabilidade social e uma forma de gestao empresarial que envolve a 
etica em todas as atitudes. Significa fazer todas as atividades da empresa e 
promover todas as relagoes - com seus funcionarios, fornecedores, clientes, 
com o mercado, o governo, com o meio ambiente, e com a comunidade - de 
uma forma socialmente responsavel. Etica nao e discurso, e o que se traduz 
em acao concreta. Na hora de escolher um produto, um processo de 
fabricacao, uma politica de RH, o que fazer com o lucro da empresa, 
qualquer decisao deve ser pautada por esses valores. 

A relagao entre etica e responsabilidade social, nao poderia ser outra que nao 

a que evidenciasse o bem estar nas relagoes entre interessados no processo. A 

finalidade da escolha etica e promover o bem comum, o que pode ser resumido em 

tres alvos: nao prejudicar ninguem, nao deixar que ninguem o prejudique e nao se 

prejudicar. Patrus (2003, p.2) dispoe com clareza sobre o assunto: 

Podemos perguntar se, no mundo dos negocios, e possivel escolher 
condutas boas sem prejudicar ninguem, sem se prejudicar e sem deixar 
que o outro o prejudique. A empresa (ou mesmo uma organizacao do 
terceiro setor) se relaciona com diferentes publicos (empregados, governo, 
comunidade, fornecedores, concorrencia, acionistas) e suas acoes podem 
beneficiar ou prejudicar esses publicos, inclusive indiretamente, por meio, 
por exemplo, de acoes que afetam o meio-ambiente. Como parametro para 
fundamentar uma etica no mundo dos negdcios (extensiva as organizacSes 
da sociedade civil), valemo-nos de um modelo de etica nos negocios, 
composto de tres dimensoes: a responsabilidade, a conviccao e a virtude. 

A dimensao da virtude e a disposicao firme e constante para a pratica do 

bem. As decisoes de uma organizacao sao decisoes de pessoas. Liderangas eticas 

promovem o habito de fazer a coisa certa em cada processo decisorio, o que exige 

coragem, virtude. E oportuno citar Patrus (2003, p.3): 

Ora, a etica de uma organizacao nao se reduz a etica da responsabilidade, 
pois os resultados nem sempre justificam a violagao de principios eticos. 
Nao se reduz, tambem, a uma etica da convicgao, pois a defesa de valores 
legitimos pode ter consequencias que invalidam a sua intencao. Nao se 
pode desprezar o impacto das decisoes em cada um dos publicos da 
empresa, o que seria irresponsabilidade. Desconsiderar os resultados das 
acoes no processo de tomada de decisao nao e apenas ingenuidade, e ma 
gestao. Finalmente, a etica da virtude tambem nao se basta para a 
formulacao de uma etica organizacional. Crer que pessoas virtuosas 
formam uma organizacao virtuosa e um exemplo de falacia da composicao, 
classicamente ilustrada pelo seguinte proposicao se todas as pecas de 
uma maquina sao leves, logo a maquina e leve. A empresa e mais do que 
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as pessoas que a integram. E!a e a soma de processos, tecnologias, 
culturas e pessoas. 

O modelo de etica organizacional aqui apresentado exige a articulacao 

integrada entre responsabilidade (resultados), convicgao (valores) e virtude (modo 

habitual da organizacao agir). A etica nos negocios e uma forma de gestao e deve 

estar inserida na cultura e nos processos administrativos, tecnologicos e decisorios 

de uma organizagao. Seu foco e a organizagao. Sem gerir a cultura organizacional, 

sem aperfeigoar os processos, sem aplicar os valores definidos e sem desenvolver 

as pessoas, a etica nos negocios sera mero discurso, desarticulado da pratica 

cotidiana. 

2.1 Profissional Contabil e Etica Profissional 

Moral, responsabilidade, etica, eficacia, eficiencia, sao termos sao termos que 

se confundem dentro da profissao contabil, porem sao todos necessarios para a 

formagao profissional destes graduandos em ciencias contabeis. 

O profissional contabil, desde seu ingresso na universidade e estimulado a 

compreender a sua responsabilidade social. A contabilidade como qualquer outra 

profissao possui regras e normas que regulam as relagoes exercidas entre o mesmo 

e a sociedade, os clientes e os colegas de profissao. Sobre este fato Fortes (2002, 

apud, CASTRO 2008, p.3) diz: 

Sabemos que cada profissao e regida por normas de conduta que 
conduzem os profissionais a exercerem suas atividades com honestidade e 
diligencia. A etica profissional entao seria as normas que regulam os 
relacionamentos do profissional com os colegas de profissao, clientes e a 
sociedade. 

Entao se entende que ser etico e seguir essas regras e normas ao pe da letra, 

porem o assunto e muito mais profundo e complexo, ja que um patrao que paga em 
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dia os seus funcionarios, que recolhe corretamente seus impostos, que reconhece a 

evolugao de cada funcionario dentro da empresa, mas trata seus subordinados com 

arrogancia e prepotencia, nao poderia ser chamado de etico, mostrando que etica, 

nao se resume ao cumprimento de regras pre-estabelecidas, mostrando que a 

educacao, criacao, carater, ambiente familiar, historicos de vida, o psicologico e a 

dignidade, que sao caracteristicas inerentes a cada ser individualmente, estao 

diretamente ligadas a etica seja ela na familia, na empresa ou em relacao a 

sociedade. 

E de claro entendimento que empresas dirigidas por pessoas com 

caracteristicas acima descritas, terao uma maior capacidade de entender o que seja 

responsabilidade social, gerando novas ideias e projetos que ligaram o sucesso 

empresarial ao desenvolvimento humano da sociedade em que esteja inserida tal 

empresa. 

As duvidas que perduram na cabega do adolescente ao escolher sua 

profissao, deveriam ser sanadas com o conhecimento detalhado do exercicio 

profissional que optou, fazendo com que a responsabilidade com a profissao, com 

suas normas, com seu codigo de etica e com a sociedade, estejam bem claras na 

sua cabega para que este possa estudar e depois exerce-la em sua plenitude. 

A profissao de Contador exige do profissional contabil uma postura etica bem 

definida, ja que o mesmo e tido como um confidente para seus clientes, sendo de 

sua responsabilidade, todos os dados e informagoes sobre a vida financeira e 

economica de pessoas fisicas e jurfdicas, de direito publico ou privado. A retidao no 

comportamento do contador, sua honestidade, sigilo, responsabilidade, organizagao 

e principalmente a sua continua busca pelo conhecimento, faz o profissional que e 

exigido nos dias de hoje, nao havendo mais espago para aventureiros que possam 

levar todo um projeto empresarial e social a falencia. Essas e outras caracteristicas 

sao descritas como fundamentals para o exercicio da profissao, e Castro (2008, p3), 

ratificando o que foi dito anteriormente, diz: 

Com esta visao, os preceitos eticos do contador, nao deixam de ser uma 
peca fundamental para a continuacao da organizacao da sociedade, uma 
vez que o contador e o executante da ciencia que estuda e controla os fatos 
que ocorrem sobre o patrimonio das pessoas e entidades, sendo grandes 
possuidores de informagoes uteis para a tomada de decisoes. E de dever 
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do contador ter uma conduta responsavel, confiavel e etica perante seus 
clientes, companheiros de classe e a sociedade. 

O exercicio da profissao e a etica andam lado a lado, mostrando que so e 

possivel ser um bom profissional de tiver uma conduta ilibada e etica diante da sua 

profissao, clientes, colegas, familia e sociedade. 

Ao contrario do que muitos pensam a Etica, apesar de ser uma disciplina 

filosofica, e uma disciplina pratica e nao teorica como o e a Logica. Quando se 

observa: - "Nao basta a empresa fazer bem, ela precisa fazer o bem." - fica clara a 

realidade objetiva da etica. Ocorre que na maioria das empresas quando as grandes 

decisoes sao tomadas a perspectiva etica nunca e utilizada. Os tomadores de 

decisoes, tanto quanto aqueles que as executam, estao sempre preocupados em 

fazer bem feito. Isso envolve, necessariamente, os aspectos economicos, 

financeiros, operacionais e legais, mas nada se questiona quanto a etica. 

A etica e a base da responsabilidade social empresarial e se expressa atraves 

dos principios e valores adotados pela organizacao. Nao ha responsabilidade social 

sem etica nos negocios. E importante seguir uma linha de coerencia entre acao e 

discurso. 

De acordo com Ashley (2005, p.19): 

Etica e a parte da filosofia que estuda a moralidade do agir humano livre, na 
forma de atos maus ou bons; nesse contexto, a etica empresarial e o estudo 
da etica aplicada a atividade empresarial. Portanto, passa pela incorporacao 
de valores morais capazes de levar uma pessoa a fazer diferenciacoes e 
tomar decisoes que agregarao valores simultaneamente a sua empresa, a 
comunidade e a ela propria. 

Quando Ashley se reporta a atos maus e bons, leva-se a um interessante 

pensamento a respeito da etica, pois ser etico, nao necessariamente quer dizer ser 

bom, sendo a reciproca verdadeira. Se for analisado o lado negro da sociedade, 

como por exemplo, no crime organizado, as pessoas que compoem tal faccao 

criminosa, adotam regimentos eticos dentro da propria organizagao, criando regras e 

limites para seus componentes que regulam o processo criminoso, sendo os 



21 

mesmos mal vistos pela sociedade como um todo, porem levado a serio dentro do 

ambiente em que se da tal delito. 

A etica deve obedecer a fatores importantissimos ligados ao ambiente em que 

se deseja instala-la, visto que o que e etico para uma empresa, pode nao ser para 

outra, e vice-versa. 

Do que foi dito acima, fica mais uma vez a certeza de que existe a etica 

inerente a cada ambiente, empresa ou localidade, nao podendo esquecer que existe 

tambem a etica voltada para todos, ou seja, principios eticos que de forma geral sao 

esperados de todos os cidadaos em qualquer parte que ele esteja. 

Para Oliveira (2005), nao existe uma lista rigida de acoes que uma empresa 

deve fazer para ser socialmente responsavel, ou seja, nao existe uma definicao 

consensual. Responsabilidade social envolve uma gestao empresarial mais 

transparente e etica e a insercao de preocupacoes sociais e ambientais nas 

decisoes e resultados das empresas. 

Responsabilidade social, portanto, refere-se ao relacionamento etico e 

transparente da organizagao com todas as partes interessadas, visando ao 

desenvolvimento sustentavel da sociedade, preservando recursos ambientais e 

culturais para geracoes futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redugao 

das desigualdades sociais. 

Cherques (2003) enfatiza que as empresas estao sendo chamadas a 

responsabilidade porque, havendo se equivocado sistematicamente sobre o futuro 

da economia e da sociedade, veem-se na contingencia de reavaliar o peso dos 

efeitos das suas atividades e corrigir a sua conduta. 

De acordo com Meio Neto e Froes (2001, p.78), a Responsabilidade Social 

das Empresas consiste na sua "decisao de participar mais diretamente das acoes 

comunitarias na regiao em que esta presente e minorar possiveis danos ambientais 

decorrente do tipo de atividade que exerce". 

Para Ashley (2005, p.56) a responsabilidade social empresarial pode ser 

definida como: 

O compromisso que uma organizacao deve ter para com a sociedade, 
expresso por meio de atos e atitudes que afetem positivamente, de modo 
amplo, ou a alguma comunidade, de modo especifico, agindo proativamente 
e coerentemente no que tange a seu papel especifico na sociedade e na 
prestacao de contas para com ela. 
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De acordo com Silva (2001), responsabilidade social empresarial e o 

comprometimento permanente dos empresarios de adotar um comportamento etico 

e contribuir para o desenvolvimento economico, melhorando simultaneamente, a 

qualidade de vida de seus empregados e de suas familias, da comunidade local e da 

sociedade como um todo. 

Para Cherques (2003), do ponto de vista etico, nao ha limite de 

responsabilidade para os danos sociais que uma empresa possa causar. A ideia de 

limite de responsabilidade vem do direito civil e do comercial. Os proprietaries de 

empresas de responsabilidade limitada so respondem pelo seu patrimonio social. 

Mas esta e uma figura economica e juridica. Moralmente nao ha limite para a nossa 

responsabilidade. O que existe e a nao-responsabilizacao sob determinadas 

condicoes. A responsabilidade social das empresas compreende o conjunto de 

deveres morais que as empresas, na pessoa dos que as dirigem, tern para com a 

sociedade. Esses deveres sao de carater preventivo, por exemplo, quando a 

empresa se esforga por nao deteriorar o meio ambiente, e de carater reparador, 

quando, por exemplo, a empresa restaura o meio ambiente depois de um vazamento 

de efluentes. 

Assim, pode-se concluir que as empresas descobriram que uma das formas 

de se tornarem competitivas esta associada a fazer o bem, e ai devemos esquecer o 

conceito ultrapassado de filantropia e passarmos a visualizar o bem desenvolvido 

pelas empresas de forma abrangente, relacionado o compromisso com o ambiente 

que esta inserido e o desenvolvimento da satisfacao das partes interessadas. 

A postura etica constroi ou destroi a reputacao de uma empresa. A adocao de 

um comportamento etico consagra valor a imagem da empresa. 

2.2 Baianco Social 

As empresas devem entender a necessidade da sua responsabilidade em 

demonstrar as atividades relacionadas com a area social, por isso surgiu o baianco 

social, como uma avaliacao daquilo que a empresa realizou ao longo de um 

exercicio, na comunidade onde se propoe a ajudar, no espaco em que escolheu 
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preservar, nas atividades que efetivamente custeia com funcionarios, familiares dos 

funcionarios ou com a sociedade em geral. 

Esse tipo de demonstracao ha varias decadas vem sendo comentada e ate 

desenvolvida por algumas empresas, tendo-se conhecimento de que na Alemanha 

em 1939, a empresa AEG, ja publicava seu modelo de baianco social. Amadeo 

(2003,p.1) relata o fato anterior: "No infcio do seculo 20 ja se constatava a existencia 

de manifestacoes a favor de uma maior responsabilidade social das empresas. Em 

1939 na Alemanha a empresa AEG publicava um modelo de Baianco Social." 

Entre os anos 60 e 70, tanto os Estados Unidos da America, como a Europa, 

adotavam seus modelos de balances. Nos Estados Unidos, devido ao grande 

aumento dos problemas sociais e ainda com o advento da guerra do Vietna, criou-se 

o modelo americano de baianco social, denominado dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Social Audit, que quantifica 

os retornos positivos e negativos, ou seja, as vantagens e os prejuizos sociais, 

trazendo uma demonstracao que complementa o baianco financeiro. Amadeo (2003, 

p.1) disserta sobre o modelo americano dizendo: 

O modelo americano chamado de Social Audit traduz em termos monetarios 
como quantificador de vantagens e prejuizos sociais, visando completar 
futuramente o baianco financeiro tradicional (modelo mais proximo dos 
utilizados atualmente pelas empresas brasileiras). 

Na Franca o modelo adotado de baianco social ou "Bilan Social", como e 

chamado neste pais, segue uma linha de proteeao aos funcionarios e seus 

dependentes, procurando fazer um trabalho social que englobe o bem-estar, a 

satisfacao, a motivacao e a parceria na gestao da empresa. O modelo Frances tern 

como o objetivo a velha maxima de que um funcionario bem tratado, com seus filhos 

estudando, a esposa trabalhando ou desenvolvendo algum projeto, e sua condicao 

de moradia, alimentacao, saiide e lazer, estando em amplo desenvolvimento, com 

certeza ele rendera mais e trara maior lucratividade para empresa, como tambem a 

diminuigao de acidentes de trabalho e uma otimizacao do ambiente em que esta 

sendo desenvolvida as atividades, gerado lucros que e o objetivo final de toda 

empresa. Amadeo (2003, p.1) diz: "O Bilan Social, modelo frances privilegia o bem 
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estar dos empregados e seus dependentes, a sua participacao na gestao da 

empresa e sua satisfacao no trabalho." 

O mesmo autor acima citado, Amadeu (2003), mostra em seu artigo exposto 

na internet, que existe tambem o modelo Alemao, de nome Die Socialbalanz, que e 

um misto entre os outros dois modelos vistos neste trabalho monografico, o 

Americano e o Frances. Fica entendido que as empresas alemas procuram nao so 

dar o suporte, apoio e assistencia social a seus colaboradores, como tambem se 

irmanar com os problemas sociais da comunidade como um todo, tendo a visao de 

que a empresa realmente responsavel deve procurar minimizar alguns problemas 

sociais, de responsabilidade do Governo, porem nao solucionados na urgencia que 

Ihes e peculiar. 

Moura (2003, p.1), tern a sua ideia do que seja baianco social, e afirma: 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Balango Social e um relatdrio por meio do qual a organizacao consolida e 
apresenta um conjunto de informagoes, qualitativas e quantitativas, 
relacionadas com o desempenho das suas responsabilidades sociais e com 
medidas de preservacao do ambiente ecologico. Mais do que uma 
prestagao de contas para a sociedade o Balango Social deve ser entendido 
como um importante instrumento, para a organizacao acompanhar e avaliar 
as suas virtudes e fraquezas no campo das interacdes socio ambientais. 

No pensamento acima, deve-se ter uma conscientizacao do que seja balango 

social, e da importancia que o mesmo tern para o funcionario, a empresa e a 

sociedade como um todo, podendo demonstrar onde a azienda esta investindo e 

onde ela deveria investir, demonstrando um cenario, que atraves de uma boa gestao 

estrategica se possa fazer um trabalho voltado para a sociedade, 

independentemente do modelo de balango social a ser seguido. 

Outros autores e escritores sobre o tema veem o balango social como uma 

responsabilidade da empresa para com a sociedade, sendo esta formulada de uma 

maneira que denote uma verdadeira demonstragao contabil, a qual tern a fungao de 

guiar o gestor atraves dos dados coletados, transformando-os em informagoes e 

posteriormente em agoes concretas de desenvolvimento e redugao dos impactos 

sociais e ambientais de determinada localidade. 

Moraes (2001, p.2), relata: 
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O Balango Social, tal como o Balango Patrimonial, e uma prestagao de 
contas da maneira como os recursos colocados a disposigao da empresa 
foram utilizados. No caso do Balango Social, trata-se de demonstrar os 
custos sociais, os fatores que a sociedade colocou ao servigo da empresa e 
avaliar os resultados obtidos. A empresa tern responsabilidade pela 
administragao de todos esses recursos, ambientais, sociais, humanos. 
Parte-se do principio que a empresa tern que prestar contas a sociedade. 

O recurso financeiro disponibilizado pela empresa deve ter em relatdrio 

proprio, ou balango social, descrito de forma clara e objetiva, seus custos e 

resultados, dando um diagnostico de como estao sendo alocados os recursos, e 

seus respectivos resultados. 

Segundo Kroetz (1999, p. 37zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Amadeo 2003, p.2) 

Balango Social representa a demonstragao dos gastos das influencias 
(favoraveis e desfavoraveis) recebidas e transmitidas pelas entidades nas 
promogoes humana, social e ideoldgica, sendo que os efeitos dessa 
interagao se dirigem aos gestores, aos empregados e a comunidade, no 
espago temporal passado/presente/futuro, tornando-se parte integrante da 
Contabilidade Social, configurando uma demonstragao para a sociedade e 
nao da sociedade. 

O autor expressa em sua citagao, que entende por balango social 

analogamente com o modelo alemao, que engloba como ja foi visto, os mais 

variados elementos que compoe a sociedade, ou seja, gestores, funcionarios e a 

comunidade. 

No Brasil o balango social so foi apresentado em meados dos anos 80, com 

poucas empresas divulgando seus relatorios. Isso e visto quando se observa 

Amadeo (2003, p.1): 

O primeiro balango social feito no Brasil, foi o da Nitrofertil, a empresa 
estatal situada na Bahia, em 1984. No mesmo periodo, estava sendo 
realizado o balango social da empresa Telebras, publicado em meados da 
decada de 80. O do Banespa realizado em 1992, completa a lista das 
empresas precursoras deste tipo de relatdrio no Brasil. Em 1997, o Instituto 
Brasileiro de Analises Sociais e Econdmicas-IBASE, em parceria com o 
sociologo Herbert de Souza, o Betinho, iniciou uma forte campanha com o 
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objetivo de chamar a atencao dos empresarios e de toda a sociedade para 
a importancia e a necessidade da realizacao do balango social nas 
empresas. 

Hoje com a grande evolugao da contabilidade e das ciencias sociais e de 

fundamental importancia que as empresas se preocupem com a apresentacao de tal 

baianco, visto que, a populacao esta, de forma sistematica e com estudos 

comprovados, tendendo a consumir produtos de empresas socialmente 

responsaveis. O consumidor brasileiro esta cada vez mais afirmando: ja que e pra se 

comprar um produto, vou comprar de uma empresa que ajude a comunidade ou o 

meio ambiente! 

Este trabalho ira mais adiante relatar e demonstrar como se comporta uma 

empresa brasileira - Bradesco S.A e como e disposto para a sociedade o seu 

baianco social e suas atividades e responsabilidades para com a comunidade, 

funcionarios e meio ambiente. 

2.3 Contabilidade SocialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA versus Balango Social 

Nao se pode confundir Balango Social com Contabilidade Social, pois 

enquanto a primeira e o relatorio das atividades e dispendios financeiros da empresa 

em prol do bem-estar social, do meio ambiente ou da sociedade, a segunda estuda 

os impactos e influencias positivas e negativas das atividades da empresa sob o 

local onde ela esta inserida. 

Moraes (2003, p. 2) diz: "Contabilidade Social e o estudo atraves da coleta, 

registro, e analise de fatos e dados, das influencias recebidas e exercidas sob o 

meio social em que a empresa esta inserida, bem como as consequencias de sua 

existencia neste meio". 

Ainda afirma Moraes (2003, p. 2) que: 

A contabilidade social busca evidenciar a influencia, positiva e negativa, 
sobre a circulacao de riquezas entre a empresa e a sociedade. Toda 
empresa estabelecida em determinada regiao, usa os mais diversos tipos 
de recursos, como os naturais, da forca de trabalho, dos incentivos fiscais e 
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porque nao dizer recursos financeiros, a um custo de capita! quase zero em 
determinados casos. Atraves destes recursos a empresa produz riquezas. 
Seria justo entao dizer que assim como a empresa extrai ou cria riquezas, 
que ela, atraves de um gerenciamento social, repassasse para a sociedade 
parte destas. 

Entao fica evidenciado que a Contabilidade Social estuda a circulacao de 

recursos entre empresa e sociedade, onde existe uma situacao de reciprocidade, ou 

seja, a empresa utiliza os recursos fisicos (terrenos, predios, casas), naturals (meio 

ambiente), fiscais (concedidos pelo governo) etc, em troca ela reverte o que foi 

utilizado em acoes e projetos sociais. 

Para melhor diferenciar Balango Social de Contabilidade Social, Kroetz (1999, 

p.36) diz: 

O Baianco Social representa a demonstragao dos gastos e das influencias 
(favoraveis e desfavoraveis) recebidas e transmitidas pelas entidades na 
promogao humana, social e ecolbgica, sendo que os efeitos dessa interacao 
se dirigem aos gestores, aos empregados e a comunidade, no espaco 
temporal passado/presente/futuro, tornando-se parte integrante da 
Contabilidade Social. 

Arnost (2000, p.5) fecha as definicoes dizendo que: 

Diferentemente da Contabilidade Social, preocupada em relatar os 
resultados da economia de uma maneira global, o Balango Social enfoca o 
desempenho das entidades, tanto economico quanto social, sobre seu 
relacionamento e interagio com os agentes que a ela estao intrinseca 
(empregados) e extrinsecamente (comunidade) ligados. 

A Contabilidade Social fica demonstrada pelas citacoes e opinioes dos 

autores anteriores, como sendo aquela responsavel por expressar os impactos que 

as atividades sociais de determinada empresa ou grupo delas causam na economia 

da regiao em que estao inseridas. 
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3 Procedimentos Metodologicos 

A pesquisa tern como escopo, mostrar de forma concisa o desempenho da 

empresa Bradesco S.A no trabalho social exercido pela Fundacao Bradesco, 

enfatizando o seu balango social e consequentemente, demonstrando a sua 

responsabilidade para com a sociedade e o meio ambiente. Para tal, torna-se 

necessario definir o tipo de pesquisa utilizada neste trabalho monografico. 

3.1 Tipo de Pesquisa 

Vergara (2005) estabelece que o tipo de pesquisa pode ser abordada de duas 

formas: quanto aos objetivos e quanto aos procedimento, sendo estabelecidas 

atuagoes para ambas as formas, conforme descrito a seguir: 

3.1.1 Quanto aos Objetivos. 

Esta pesquisa tern como foco principal e populagao especifica, a Empresa 

Bradesco S.A, sua Fundagao, seus Funcionarios e a sociedade atendida por seus 

servigos sociais, por isso e tida como pesquisa descritiva, que segundo Gil (1999 

apud BEUREN, 2006 p. 81) e: 

A pesquisa descritiva tern como principal objetivo descrever caracteristicas 
de determinada populacao ou fenomeno ou estabelecimento de relagoes 
entre as variaveis. Uma de suas caracteristicas mais significativas esta na 
utilizacao de tecnicas padronizadas de coleta de dados. 

A coleta de dados citada pelo autor acima, foi realizada, diretamente do site 

da empresa estudada: http://www.fb.orq.br/institucional, e trata-se de seus relatorios 

anuais em que estao neles inseridos, os balangos sociais, documentos que servirao 

de base para este estudo. 

http://www.fb.orq.br/institucional
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Andrade (2002 apud BEUREN, 2006, p.81) reatlrma o que foi exposto por Gil, 

e diz; "[...] a pesquisa descritiva preocupasse em observar os fatos registra-los, 

analisa-los, classifica-los e interpreta-los e o pesquisador nao interfere neles". 

A fiel interpretacao dos relatorios anuais da Fundagao Bradesco e dos dados 

contidos neles, sem altera-los, confirma mais uma vez o carater de pesquisa 

descritiva. 

A pesquisa tambem constitui um estudo de caso, pois na visao de Beuren 

(2006) um estudo de caso ocorre quando se busca informacoes em um ponto 

especifico ou uma empresa pre-estabelecida, fazendo parte de uma ag io de 

compreensao das informagoes disponibilizadas ou coletadas. 

3.1.2 Quanto aos Procedimentos. 

De acordo com a tipologia da pesquisa, levando em consideragao os 

procedimentos utilizados, pode-se caracterizar esta pesquisa cientifica como 

bibliografica, tendo em vista a analise de relatorios utilizados como referencias 

teoricas de acontecimentos passados, que sao de relevante importancia para este 

estudo. 

Cervo e Bervian (1983, p.55), em sua obra definem a pesquisa bibliografica 

como: 

explica um problema a partir de referenciais teoricos publicados em 
documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da 
pesquisa descritiva ou experimental. Ambos os casos buscam conhecer e 
analisar as contr ibutes culturais ou cientificas do passado existente sobre 
um determinado assunto, tema ou problema. 

A pesquisa descritiva, aqui realizada, se utiliza para seus procedimentos da 

pesquisa bibliografica. 

Ainda quanto aos procedimentos, a pesquisa pode ser considerada como 

Estudo de Caso, pois concentra o seu foco em um caso especifico que e a 

responsabilidade social e a construgao do balango social na empresa Bradesco S.A, 
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analisando mais precisamente a sua Fundacao. Essa qualificagao e vista quando se 

observa o que e dito por Beuren et al (2006, p. 84): "A pesquisa do tipo estudo de 

caso caracteriza-se principalmente pelo estudo concentrado se um unico caso". 

O estudo tern a intengao de abordar o caso especifico da empresa Bradesco 

S.A, e tern como meta o aprofundamento na questao social que e exercida por ela. 

A pesquisa pode tambem ser considerada documental, pois Beuren et al 

(2006, p.89) diz que a "[...] pesquisa documental baseia-se em materials que ainda 

nao receberam um tratamento analitico ou que podem ser reelaborados de acordo 

com os objetivos da pesquisa". 

Isso ocorre justamente com a analise dos documentos foco deste trabalho, 

que sao os relatorios anuais da Fundacao Bradesco, os quais sao analiticamente 

observados e reelaborados, observando-se apenas os pontos de relevancia para o 

objetivo da pesquisa. 

3.1.3 Quanto a Abordagem do Problema 

Ao analisar a abordagem do problema proposto para este estudo, e 

comparando com as literaturas que se referem a metodologia da pesquisa, fica 

evidente a caracterizacao desta como sendo de uma pesquisa quantitativa, ou seja, 

em que sao analisados os valores numericos dos dados encontrados nos balancos 

socias da Fundagao Bradesco, ja que o interesse maior e de relatar como e exposto 

o balango social e a responsabilidade social atraves dos relatorios disponibilizados 

no site da Fundagao Bradesco, na internet. 

Beuren et al (2006, p.93) comenta que "[...] a abordagem quantitativa e 

frequentemente aplicada nos estudos descritivos, que procuram descobrir e 

classificar a relagao entre as variaveis e a relagao de casualidade entre fenomenos". 

Essa abordagem e quantitativa porque relata os numeros dos balangos 

sociais da Fundagao Bradesco nos anos de 2007, 2008 e 2009. Ainda ver-se 

caracteristicas qualitativas no estudo em questao, observando a citagao abaixo: 
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Beuren et al (2006, p.91) afirma: "os estudos que empregam uma metodologia 

qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 

interpretacao de certas variaveis, compreender e classificar processos dinamicos 

vividos por grupos sociais". 

Ao analisar o problema sobe o prisma dos relatorios, foi dado um tratamento 

as informagoes encontradas, no sentido de compara-las entre os anos estudados, 

procurando visualizar as qualidades de suas acoes sociais em relagao aos que delas 

usufruem. 

3.2 Coleta de dados 

A coleta de dados ocorreu atraves da internet, no site oficial do Bradesco, no 

Link da Fundagao Bradesco, http://www.fb.orq.br/institucional, nos relatorios anuais. 

Foram analisados os relatorios dos anos 2007, 2008 e 2009 e transformados em 

informagoes uteis ao objetivo da pesquisa. 

3.3 Tratamento dos dados 

Ao analisar o problema sobe o prisma dos relatorios, foi dado um tratamento 

as informagoes encontradas, no sentido de compara-las entre os anos estudados, 

procurando visualizar as qualidades de suas agoes sociais em relagao aos que delas 

usufruem. 

O tratamento referido anteriormente foi realizado com a leitura e classificagao 

dos pontos inerentes a responsabilidade social e com a observagao dos dados 

respectivos no balango social de cada ano estudado, tambem chamado pela 

organizagao de Fundagao em Numeros. 

Logo apos, foi realizada a comparagao com os demais anos observados na 

pesquisa, sendo disponibilizados atraves de informagoes em graficos e tabelas 

comparativas, visualizando o comparativo entre os anos analisados. 
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4. CARACTERIZACAO DA ORGAN I Z A Q A O 

1 A Fundagao Bradesco e uma entidade sem fins lucrativos, criada em 1956, 

com o objetivo de proporcionar educacao basica, profissional e de jovens e adultos 

as comunidades carentes dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Mantida 

exclusivamente pela organizacao, inaugurou sua primeira escola de ensino 

fundamental em 29.06.62, na Cidade de Deus - Osasco/SP, com 300 alunos e sete 

professores. Hoje sao 40 escolas, com 2500 funcionarios que atende 108.151 

alunos. 

Entre as formacoes que a Fundacao oferece estao: educacao infantil, ensino 

fundamental e medio, educacao profissional basica e tecnica e educacao jovens e 

adultos por meio do Tele curso. As escolas funcionam com recursos proprios e da 

organizagao, que neste ano giraram em torno de R$160 milhoes. 

Alem do ensino, alunos recebem material didatico, alimentagao, uniforme e 

assistencia medico-odontologica gratuitamente. A Fundagao ao longo dos seus 50 

anos de atividades ja formou mais de 600 mil alunos. 

Essas comunidades veem na Fundagao possibilidades de ampliar horizontes 

de trabalho e de realizagoes. Em cada unidade, multiplicam-se os principios eticos 

que orientam agoes coletivas e pessoais. Essas unidades destacam-se pela 

qualidade de trabalho e excelente infra-estrutura; por essa razao, ha grande procura 

de moradores de cada regiao por matriculas em todos os cursos. No estado de 

Pernambuco, a cidade contemplada foi a cidade de Jaboatao e o projeto abrange os 

bairros de Sucupira, Socorro, Vila Dois Carneiros e Alto Dois Carneiros. A selegao 

dos candidatos a ingressar na Fundagao e criteriosa. Os dois principais requisitos de 

avaliagao sao a renda mensal de cada familia e se essa familia mora na regiao de 

abrangencia do projeto. 

Os pais que desejam ter seus filhos matriculados nessa escola tern que 

preencher uma ficha cadastral na propria instituigao, onde tern que ter comprovante 1 

1 Fundacao Bradesco. Disponivel em: <www.fb.org.br> Acesso em 08 de abril de 2010. 

http://www.fb.org.br
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de residencia e renda, alem de documentos pessoais. Essa ratificacao e para saber 

se realmente os pais nao podem custear os estudos dos filhos em outras escolas. 2 

2 O almejo que os pais tern para com seus filhos e que eles sejam formados 

pela Fundacao, pois alem de oferecer uma otima qualidade de ensino, ela fornecem 

todo o material didatico, fardamento, calcados, refeicoes, assistencia medica, 

acompanhamento pedagogico etc. Como o numero de jovens e criangas sem escola 

e muito grande e as vagas na instituicao sao pouquissimas, e muito util essa 

inspecao na vida das familias, a fim de que as pessoas mais carentes sejam 

realmente beneficiadas. 

Apos a flcha cadastral ser preenchida, Essa avaliagao parte para uma vistoria 

nos lares. Essa vistoria e para verificar tudo aquilo que foi dito pelos pais no ato da 

inscricao. E nesse momento que pode ser observado um dos maiores problemas 

que a instituicao enfrenta, o qual e evita que a populagao abastada receba 

assistencialidade da fundacao. 

E importante constatar algumas situagoes que ocorrem devido a esses 

problemas alguns pais que nao moram nas areas envolvidas.alugam casas-. a curto 

prazo, so para os filhos estudarem na escola. Esses pais, em algumas vezes, tern 

renda muito baixa, porem nao estao aptos para a inscrigao pois nao pertencem a 

comunidade. Como tambem existem tambem familias que tern renda-, 

consideravelmente media-alta, mas que tambem alugam casas nas cidade 

direcionadas pelo projeto, pois querem que os filhos ten ham um ensino basico de 

qualidade. No entanto eles nao querem se comprometer com os custos provenientes 

que qualquer outra escola tern. 

Mediante a algumas maneiras apresentadas como forma corrupta de 

ingressar na escola, e que percebe o quanto sofre a comunidade de Sucupira, 

Socorro, Vila Dois Carneiros e Alto Dois Carneiros no ingresso de seus filhos na 

Fundacao. Dessa maneira, compreendemos que parte das vagas e ocupada por 

pessoas que nao estao enquadradas nos principais requisitos de selegao, 

prejudicando o publico-alvo do projeto social. Quando todas as vagas sao 

2 Fundacao Bradesco. Disponivel em: <www.fb.org.br> Acesso em 08 de abril de 2010, 

http://www.fb.org.br


34 

preenchidas pelos alunos, que criteriosamente tambem foram selecionados, mas 

que nao conseguiram uma vaga para o ano letivo correspondente, ficam a espera de 

desistencia ou de vagas para a proxima turma. Essa fila de espera ja esta em torno 

de 1.240 alunos. 

4.1 Os Projetos Sociais 

A Fundacao e um imenso projeto educacional que atua em diferentes frentes, 

possibilitando a realizacao de projetos e eventos em beneficio da sociedade e 

valorizacao da cidadania. Entre eles, destaca-se o trabalho voltado para a educacao 

de criangas, jovens e adultos, que atende gratuitamente a mais de 108 mil alunos 

em 40 escolas instaladas, prioritariamente, em regioes de acentuadas carencias 

socioeconomicas, em todos os Estados Brasileiros e no Distrito Federal. 

Alem de oferecer diversos projetos pedagogicos que contemplam tema como 

cidadania, relagoes de trabalho e consumo, diversidade cultural, desenvolvimento 

comunitario e preservagao ambiental, mantem ainda, programas institucionais de 

inclusao digital, educagao a distancia, voluntariado e capacitagao para portadores de 

deficiencia visual. 

A Educacao Basica - compreende a Educagao Infantil, o Ensino Fundamental 

(primeira a oitava serie) e o Ensino Medio, segundo o site da fundagao, mais de 43% 

do atendimento anual em que sao oferecidos gratuitamente, alem do ensino, 

material escolar, uniforme, alimentagao e assistencia medico-odontologica. A 

Fundacao mantem ainda cursos de educagao profissional basica, especializagao 

rapida, informatica para deficientes visuais e alfabetizagao de adultos. 

O telecurso - e um curso voltado para jovens e adultos que tern como 

perspectiva de ensino o resgate social e construgao de conceitos a partir das 

vivencias, experiencias e expectativas dos alunos, na maioria trabalhadores. A 

proposta das aulas do Telecurso esta relacionada a aprendizagem significativa do 

ensino fundamental e medio. 
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O programa valoriza as experiencias de vida do aluno e o desenvolvimento de 

competencias e habilidades. Cria possibilidades para que ele reflita sobre 

determinadas situacoes-problemas, contribuindo para a transformacao do senso 

comum em conhecimentos cientificos. 

O programa de alfabetizacao -tern como objetivo dar ao individuo a 

oportunidade de alfabetizacao, visando a sua inclusao social, maiores chances de 

empregabilidade, alem do exercicio da cidadania e mudanga de visao de mundo. Os 

alunos desse curso geralmente sao os pais de alunos do Ensino Basico e pessoas 

da comunidade. Atraves do processo de alfabetizacao, os alunos aprendem os seus 

direitos e deveres para atuar como cidadaos criticos, reconhecendo e valorizando os 

conhecimentos cientificos, historicos e cultura is. Os alunos tambem tern acesso as 

tematicas atuais para desenvolver o raciocinio logico em situacoes do cotidiano e 

para desenvolver o senso critico no estudo da sociedade e da natureza. 

Por meio da agao voluntaria, em funcionamento desde 2003, a Fundacao vem 

promovendo o Dia Nacional de Agao Voluntaria, uma parceria entre alunos, 

professores, funcionarios e profissionais de diversos segmentos em favor da 

comunidade. Durante um dia inteiro, atividades gratuitas voltadas as areas de saude, 

educagao, cidadania e lazer sao colocadas a disposigao nas 40 escolas da 

Fundagao. Escolas publicas e centros comunitarios distribuidos por regioes carentes 

em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal. 

Em 2006, o Dia Nacional de Agao Voluntaria - que tambem tern o proposito 

de reforgar a cidadania e os lagos de solidariedade - mobilizou cerca de 20 mil 

voluntarios - alem dos educadores da Fundagao, profissionais das mais diversas 

areas como medicos, dentistas, nutricionistas, psicologos e advogados - e realizou 

mais de um milhao de atendimentos. 

4.2 Os beneficios que a fundagao traz para a empresa (o banco) ao promover a 

politica de responsabilidade social. 

A tematica da responsabilidade social tern avangado e conquistado ampla 

adesao, em diversos espagos de discussao e circulagao de conhecimentos, como a 
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midia e a academia, o que contribui para o fortalecimento desta pratica. Todo esse 

movimento representa um avango positivo em relagao a forma de pensar e agir das 

liderangas empresariais, que demonstram atengoes cada vez mais voltadas ao papel 

social da empresa perante desafios prementes como a distribuigao mais justa de 

riquezas, a consciencia ambiental e o desenvolvimento harmonico da sociedade 

atraves do acesso a direitos fundamentals, como a saude e a educagao. 

O posicionamento da empresa, em relagao a sua responsabilidade social 

passara a ser uma condigao fundamental para o sucesso de seus negocios e a 

importancia de que o investidor social tenha clareza do que deseja e do que 

realmente divulga em termos de agao e resultado, desenvolvendo um projeto que 

guarde vinculo com a sua cultura, sua origem e identidade, para que nao haja um 

desperdicio de esforgos e esvaziamento da pratica da responsabilidade social, como 

um modismo. 

Nesse contexto, o consumidor fica cada vez mais atento a postura de 

empresas que tentam mascarar praticas condenaveis com uma propaganda 

enganosa a respeito de suas agoes sociais. Coerencia, etica e respeito ao cliente 

sao principios fundamentals a serem seguidos na construgao de uma gestao 

socialmente responsavel. No caso especifico da Organizagao , esta ocupa uma 

posigao pioneira e modelar perante o cenario de responsabilidade social, movimento 

que atualmente tern estimulado empresas que nao contavam com uma agao social 

efetiva, a repensar sua estrategia. Proporcionalmente a lideranga que ocupa no 

setor financeiro, alem de projetos de apoio a saude, cultura e esporte, o mantem ha 

50 anos a Fundagao, entidade sem fins lucrativos, voltada a educagao formal, que 

tambem lidera as iniciativas de atuagao empresarial social, tanto em termos de 

investimento, como em abrangencia e numero de beneficiados de comunidades 

carentes em todos os estados do pais. 

As escolas da Fundagao ja formaram mais de 600 mil alunos, que puderam 

ingressar gratuitamente em cursos de educagao basica (educagao infantil ao ensino 

medio) alem de educagao profissionalizante e de jovens e adultos, embora sua 

origem esteja ligada a atividade filantropica, os resultados e perspectivas da 

Fundagao estao alinhados com as demandas atuais, seja por parte do publico 

beneficiado, levando-a a diversificar e modernizar sua atuagao, seja em relagao a 
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empresas, clientes, fornecedores, funcionarios, midia e organizacoes da sociedade 

civil, que reconhecem no seu trabalho um modelo a ser seguido. O reconhecimento 

da sociedade quanto a proposta social da instituicao e o melhor respaldo que a 

fundagao tern para continuar investindo em educagao, por acreditar que o acesso a 

escolarizagao e o melhor caminho para superagao das desigualdades sociais. 

Essa postura proporciona varios beneficios mercadologicos como a 

valorizagao da imagem institucional e da marca, o reconhecimento e maior fidelidade 

do consumidor, o aumento da motivagao dos funcionarios, a atracao e retengao de 

talentos, a flexibilidade e capacidade de adaptagao, o acesso a capitals e a 

mercados, e a maior longevidade. Tambem assegura algumas imunidades e 

isengoes no que tange a renda, patrimonio e servigos para as instituigoes que se 

enquadrem aos requisitos especificos definidos pela legislagao. 

Tais incentivos estao a disposigao de qualquer empresa interessada em 

empreender agoes desta natureza, desde que constitua e preste contas de sua 

condigao de filantropica. No caso peculiar da Fundagao, pode se afirmar 

seguramente, que suas agoes estao relacionadas direta ou indiretamente ao 

desenvolvimento das localidades onde se inserem e, como reflexo deste impacto, 

temos o fortalecimento das economias locais. A maioria das 40 escolas da 

instituigao localiza-se, prioritariamente, em areas de acentuada carencia de 

prestagao de servigos educacionais, constituindo-se referenda socio-cultural para 

cada regiao. 

A comunidade ve na Fundagao possibilidades de ampliar horizontes de 

trabalho e de realizagoes, pois ela permite que seus alunos, atraves do acesso a 

educagao, possam alcangar sua realizagao pessoal atraves do pleno exercicio da 

cidadania. Em cada unidade multiplicam-se os principios eticos que orientam agoes 

coletivas e pessoais. As unidades destacam-se pela qualidade de trabalho e 

excelente infra-estrutura. Entende-se que tudo isso justifique a grande procura de 

moradores da regiao por matriculas em todos os cursos e motive a instituigao a 

continuar ampliando seu investimento.3 

3 Fundagao Bradesco. Disponivel em: <www.fb.org.br> Acesso em 08 de abril de 2010. 

http://www.fb.org.br
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5. ANALISE DOS RESULTADOS 

A empresa Bradesco S.A mantem uma fundacao e a mesma todos os anos 

fornece ao publico e aos usuarios das informagoes contabeis, relatdrio onde expoem 

de maneira clara e objetiva, todas as atividades inerentes a responsabilidade social 

e suas agoes, para com o meio ambiente, seus funcionarios, a localidade onde esta 

instalada e a sociedade em geral. Junto com este relatorio, esta o balango social, 

que e tudo aquilo que a empresa teve de dispendio financeiro, utilizado para a 

execugao de trabalhos voltados para sociedade. 

Tem-se conhecimento de que o Estado e o responsavel pela educagao, 

saude e bem-estar social. Isso pode ser visto no Art. 205 da Constituigao Federal 

brasileira que diz: "A educacao, direito de todos e dever do Estado e da familia, sera 

promovida e incentivada com a colaboragao da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercicio da cidadania e sua 

qualificagao para o trabalho". Mas e de conhecimento de todos que os recursos sao 

escassos, o interesse politico tern tendencias, ou seja, cada governo que assume o 

poder tern a sua politica de direcionamento dos recursos, muitas vezes deixando 

comunidades inteiras fora do planejamento publico, sendo preciso que a iniciativa 

privada auxilie nesse processo, desenvolvendo trabalhos que ajudem a populagao, 

promova o crescimento das regioes, alem de contribuir para a imagem da empresa e 

trazer retorno financeiro. Com essas agoes o que se pretende e a diminuigao da 

desigualdade social e o oferecimento de projetos sociais que amenizem a carencia 

da populagao menos favorecida. 

Alguns modelos abordam a responsabilidade social de varias formas, sendo 

esta empresa em particular, Banco Bradesco S.A. o foco do estudo desta 

monografia, pois afinal ver-se nela, caracteristicas dos mais variados modelos de 

responsabilidade encontrados pelo mundo, ja que a organizacao assume 

compromissos, nao so com seus colaboradores e familiares, como tambem com a 

comunidade em que se instalou e a sociedade como um todo, proporcionando uma 

melhor qualidade de vida e respeitando os recursos naturais. 
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Uma empresa deste porte consegue mudar a vida de varias pessoas, com 

suas acoes empreendedoras e suas atitudes de trazer vida nova e motivacao para o 

crescimento social em algumas regioes do pais. 

5.1 Analise do Balango Social 2007, 2008 e 2009 - Educacao. 

Observa-se ao analisar o Balango Social da empresa Bradesco S.A dos anos 

2007, 2008 e 2009, que todos os recursos repassados e investidos em projetos 

sociais, sao proveniente de seu proprio patrimonio o que se leva a crer, na 

independencia que os socios desta empresa possuem para: planejar, organizar e 

executar seus projetos sociais. 

O relatorio anual (2007) mostra que a mais de 10 anos a empresa Bradesco 

S.A vem investindo em projetos sociais. Somente no ano de 2007, foi investida a 

quantia de R$ 200,9 milhoes de reais, em projetos sociais, sendo este valor elevado 

em 2008 para R$ 220,7 milhoes de reais e em 2009 para R$ 231,3 milhoes de reais, 

conforme comprova o figura 1 a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Recursos financeiros aplicados 

nos ukimos cinco anos (em RS- milhoes) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Relatorio Anual e Balango Social, 2008, p. 64- Fundagao Bradesco S.A-

http://www. fb. org. br/ 

Figura 1 - Investimentos Anuais 

Percebe-se que uma das principals atitudes sociais da empresa e a 

preocupagao com a educagao das pessoas, sendo investidos recursos na educagao 

http://www
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basica, educagao de jovens e adultos, e a formagao inicial e continuada para 

trabalhadores (Ver tabela 1). E interessante observar os numeros desta agao social, 

pois ver-se claramente que a empresa nao tern o seu direcionamento de recursos 

voltado apenas para os funcionarios e seus dependentes, visto que, se faz um 

trabalho perante a comunidade com os projetos educacionais ja citados, e ainda 

mostra a preocupagao da mesma com o ensino de outras classes e faixas etarias, 

com o programa de ensino a distancia, atraves das escolas virtuais. 

Tabela 1 - Quantidade de Alunos em 2007 

N?DE 
ALUNOS 

%SOBRE 
0 TOTAL 

Educacao Basica 12,9 

Educacao de Jovens e Adultos 19.532 5,1 

Formagao Inicial e Continuada de Trabalhadores 40.381 10,5 

Subtotal 109.794 28,5 

Educacao a Distancia (CIDs e Escola Virtual) 275.030 71,5 

TOTAL DO ATENDIMENTO 384.824 100% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Relatdrio Anual e Balango Social, 2007, Fundagao Bradesco S.A- http://www.fb.org.br/ 

A tabela 1 mostra a quantidade de alunos atendidos no ano de 2007, nas 

mais diferentes classes educacionais, ratificando a retorica de que a Fundagao 

Bradesco, distribui com inteligencia os seus recursos, fazendo que sua abrangencia 

seja muito maior. Em 2008, ver-se a evolugao na quantidade de alunos, 

principalmente na formagao inicial e continuada para trabalhadores e na Educagao a 

Distancia, modalidade que esta crescendo bastante no ensino brasileiro. Isto e 

notado na tabela 2 a seguir: 

Tabela 2 - Quantidade de Alunos em 2008 

http://www.fb.org.br/
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N? DE 

ALUNOS 

Educacao Basica 49.317 9,51 

Educacao de Jovens e Adultos 18.829 3,63 

Formacao Inicial e Continuada 42.684 8.23 

Subtotal 110.830 21,37 

Educacao a Distancia (CIDs e Escola Virtual) 407,830 78,63 

TOTAL DO ATENDIMENTO 518.660 100% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Relatorio Anual e Balango Social, 2008, Fundagao Bradesco S.A- http:ZAvww.fb.org.br/ 

Comparando as tabelas 1 e 2 e de claro entendimento a abrangencia do 

ensino a distancia, ou seja, aquelas pessoas que nao trabalham na empresa, e sim 

em outras organizacoes, ate mesmo publicas, tern o acesso a educagao atraves do 

projeto social da Fundagao Bradesco, que Ihes oferece o ensino a distancia. O 

numero de alunos passou de 275.030 em 2007, para 407.830 alunos em 2008, o 

que corresponde a um aumento de mais de 48%, mostrando que o programa tern 

futuro e que esta conquistando espago nesta modalidade de ensino. No ano de 2009 

o programa vem se estabilizando e mostrando um avango educacional, 

proporcionada por uma empresa privada. 

A educagao basica passa dos 50 mil alunos e a educagao a distancia vem ao 

longo dos tres anos oscilando, porem com muitos alunos matriculados e fazendo 

cursos a distancia. Em relagao aos anos anteriores, o que se pode afirmar e um 

consideravel aumento no numero de alunos matriculados na chamada educagao 

basica, ja que os numeros passaram de 49.881 em 2007, para 50.030 alunos em 

2009. 

Tabela 3 - Quantidade de Alunos em 2009 

DE 
ALUNOS 

%SOBRE 
0 TOTAL 

I Educa<;ao Basica 50.030 11,58 

17.063 3,95 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I C S ^^SS^^^^^^^^^SSMMI 41.732 

http:ZAvww.fb.org.br/
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Fonte: Relatdrio Anual e Balango Social, 2009, Fundagao Bradesco S.A- http://www.fb.org.br/ 

E de grande interesse da sociedade em geral, esse tipo de acao, que remete 

a uma empresa privada o empenho em melhorar a qualidade e a quantidade de 

alunos em sala de aula, proporcionando uma melhor educagao e consequentemente 

um ser humano melhor, confiante e mais capacitado. Tambem se observou um dado 

que remete a teoria estudada anteriormente, pois sera demonstrada em dados 

concretos, a ligacao entre este modelo de Balango Social e o modelo Frances ou 

Bilan Social, que privilegia seus colaboradores e dependentes, mesmo deixando 

claro que o modelo adotado pela empresa Bradesco S.A, atraves de sua Fundagao 

possui uma maior analogia ao modelo Alemao, conhecido como Die Socialbalanz, 

que e um modelo misto e que contempla os funcionarios, dependentes, comunidade 

e meio ambiente. O que se leva a ter esse pensamento sao os dados a seguir, 

disponibilizados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Porcentagem de Alunos atendidos nos anos de 2007, 2008 e 2009 

N° DE ALUNOS N° DE ALUNOS N° DE ALUNOS 
TIPO DE ALUNO 2007 2008 2009 

Aluno da Comunidade 92,20% 91,49% 91,05% 

Funcionarios e Filhos 7,80% 8,51% 8,95% 

Fonte: Dados da Pesquisa - Relatdrio Anual e Balango Social, 2007, 2008 e 2009. 

E visto na tabela 4 a evolugao no tocante a educagao para os funcionarios e 

filhos, porem, nao se pode dizer se isso e uma consequencia de alguma agao por 

parte do planejamento da empresa, ou simplesmente o despertar do interesse pelo 

desenvolvimento educacional por parte dos colaboradores e seus dependentes, ja 

que quern se propoe a estudar, evoluir e se capacitar tern maiores vantagens e 

chances de crescimento, tanto dentro da empresa, como na vida social. 

Os Relatorios Anuais de 2007 retratam os atendimentos por segmento de 

ensino como e visto abaixo: 

http://www.fb.org.br/
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Atendimento 20C 

Escolas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

| Educacao Infant i l 4 8 4 

| Ensino Fundament al : 3 3 1 9 7 

| Ensino Medio: 1 2 9 1 2 

| Educacao Prof i ssional 

T ecnica de Nivel Medio 3 2 8 8 

| Educacao de Jovens 

e Adultos: 1 9 5 3 2 

| Formagao Ini c i al Cont inuada 

de T rabalhadores 4 0 3 8 1 

Atend imento 2008 

por segmento 

de ensino 

Escolas 

HEducacioInfantiJ: 4 7 9 

| E I I M I I O I U I H I . I I I H I I I . I I : 3 3 1 0 2 

1 1 £ n « i n o M e d i o : 1 2 7 2 2 

* " " | E d u c a « , ao P r o f i s s i o n a l 

T e c n i c a d e N i v e l M e d i o : 3 0 1 4 

| E d u c a c a o d e J o v e n s 

e A d u l t o s : 1 8 8 2 9 

§11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '• • 111 • • 1 I n i c i a l e C o n t i n u a d a : 

4 2 6 S 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Relatdrio Anual 2007, p80. Fonte: Relatdrio Anual 2008, p60 

Figura 2: Atendimentos em 2007 Figura 3: Atendimentos em 2008 

Observa-se que a participacao dos trabalhadores na formagao inicial e 

continuada e um dado a ser levado em consideragao, pois fica entendido que cada 

vez mais o colaborador desta empresa se propoe a aumentar o seu nivel de 

conhecimento, buscando uma melhora de vida consequentemente com melhores 

salarios. 
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Atendimento 2009 por segmento de ensino 
Escolas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Relatdrio Anual (2008, p. 60) 

Figura 4: Atendimentos em 2009 (Educacao) 

Nota-se uma estabilidade nos dados que se referem a educacao analisando o 

Relatorio 2009 em relacao aos demais. 

5.2 Analise do Balango Social 2007, 2008 e 2009 - Responsabilidade e 

Sustentabilidade 

Para o inicio deste topico e inevitavel se reportar a responsabilidade social em 

busca da sustentabilidade, onde se cria um ciclo em que a empresa ajuda a um 

conjunto de elementos sociais e em contra partida e ajudado por retornos positivos 

de suas atividades, como: funcionarios satisfeitos, estudando, motivados, com a 

familia em boas condigoes financeiras, esses geram consequentemente uma maior 

produgao, menos acidentes de trabalho, menos agoes judiciais etc. Outro exemplo e 

o investimento na sociedade em que esta localizada, por exemplo: Uma comunidade 

em que se tenha educagao integral, educagao basica, fundamental e superior, 

cursos tecnicos, um bom saneamento basico, uma adequada assistencia de saude, 

com certeza trara uma melhor qualidade de vida para os cidadaos daquela 

localidade, o que reduzira: A violencia, assaltos, sequestros, ignorancia, funcionarios 

insatisfeitos ou com alguma enfermidade. 
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Alem dos varios compromissos firmados da fundagao, para com os mais 

diversos projetos sociais, e visto no Relatorio (2007, p.7), que a empresa vai alem, e 

firma compromissos internacionais e expoe: 

Alem dos principios educacionais que, ha 51 anos, regem o seu trabalho, e 

sao responsaveis pela integridade dos resultados de sua agao, a Fundagao 

Bradesco tambem se orienta por solidos principios de sustentabilidade, hoje 

consagrados em documentos internacionais como as Oito Metas do Milenio, 

o Pacto Global das Nacoes Unidas e o (GRI)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Global Reporting Initiative. 

A historia vem mostrando que cada vez mais as empresas socialmente 

corretas vem crescendo e ganhando mais espaco no mercado. Isso e visto na 

pagina 07 do relatorio anual (balango social) 2007 da empresa Bradesco S.A, 

quando a fundagao deixa claro seus compromissos para com a sociedade dizendo: 

"Esses principios podem ser resumidos em 8 compromissos gerais, assim 

apresentados: Compromisso com os funcionarios e colaboradores, com os publicos 

beneficiados, com as comunidades, com o meio ambiente, com as politicas publicas, 

com a diversidade, com a etica e transparencias e com os direitos humanos". 

(RELATORIO, 2007). 

Encontra-se com facilidade a palavra sustentabilidade, ao estudar os 

relatorios de responsabilidade ambiental da empresa Bradesco S.A, pois a mesma 

traz este conceito agregado aos projetos que realiza. 

A fundagao faz parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 

(EMBRAPA) e possui Escolas-Fazendas que dao suporte ao curso de agropecuaria, 

onde desenvolve varios projetos ligados a zootecnia, agricultura, pecuaria e meio 

ambiente. Ainda possui parcerias com Universidades que dao suporte a diversas 

pesquisas relacionadas ao desenvolvimento sustentavel, entre outros projetos. 

No Relatorio Anual (2008, p. 47) e visto o que foi dito anteriormente: "[...] a 

Fundagao Bradesco mantem uma parceria com a Embrapa (Empresa Brasileira de 
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Pesquisa Agropecuaria). Com o apoio da instituigao, tern sido possivel aperfeicoar 

as escolas-fazendas da Fundagao, um conceito de educagao rural presente em sua 

rede ha 32 anos." E continua relatando: "Outras agoes conjuntas com universidades 

dao suporte a projetos, pesquisas e programas das areas agricola, pecuaria e de 

meio ambiente, reforgando a capacitagao tecnica de professores e alunos dos 

internatos e das escolas tecnicas [...]" 

Outras atividades realizadas pela fundagao, na analise dos anos propostos, 

mostram grande preocupagao com o meio ambiente e agoes de aproveitamento e 

reciclagem sao pontos primordiais para o desempenho das atividades da fundagao e 

para a sustentabilidade proposta. 

Na pagina n° 27, do Relatorio Anual 2007, e visto a aquisigao de cadernos 

reciclados, lapis produzidos com madeira de reflorestamento, refeigoes utilizando 

todo o potencial de suas hortas e de seus alimentos naturais, fornecendo assim 

alimentagao de qualidade e redugao de custos, diminuindo tambem os impactos 

ambientais. 

5.3 Analise do Balango Social 2007, 2008 e 2009 - Inclusao Social atraves da 

Tecnologia 

A Fundagao Bradesco utiliza-se de recursos da informatica, nao so com o 

intuito de educar ou de ensinar uma profissao, mas com a ideia antiga de unir 

pessoas, ou seja, promover o dialogo, integrar e fornecer a possibilidade da relagao 

nas redes que possibilitem o acesso ao conhecimento e a possivel solugao de 

problemas comuns, trazendo a interatividade entre os seres humanos de varias 

etnias, credos e classes sociais. 

Diversos projetos sao colocados a disposigao das pessoas, com parcerias 

entre importantes instituigoes nacionais e internacionais e cada um deles esta unida 

aos outros, num so objetivo, que e a redugao da desigualdade social, ligando as 

pessoas entre si e com o mundo. (Relatorio Anual 2007, p.29). 
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Ja no Relatorio Anual de 2008, visualiza-se na sua pagina n°38, o desejo que 

a fundagao tern de ampliar os horizontes da informatica para seus alunos como 

instrumento de inclusao digital, so em 2008 a fundagao contava ja com 40 escolas 

de informatica os conhecidos CID'S - Centros de Inclusao Digital distribuidos por 

todo pais. No Relatorio Anual 2009, pagina n° 16-17, mostra a importancia dos CID's 

e ainda os projetos criados a partir deles: 

Em torno dos CIDs, como parte do seu processo de disseminagao, vem se 

formando uma grande rede de ativismo social composta por alunos, pais, 

maes, escolas publicas, liderangas comunitarias e organizagoes da 

sociedade civil. Suas unidades integram um projeto maior denominado 

Redes de Inclusao Social. Trata-se de um compromisso da Fundagao 

Bradesco de fomentar agoes de responsabilidade social executadas por 

esses parceiros, utilizando a estrutura dos CIDs para organizagao e apoio. 

A citagao acima se reporta ao fato de que as unidades de inclusao digital, 

tambem estao sendo utilizadas para a disseminagao de outros projetos que venham 

tambem de encontro aos anseios e necessidades da comunidade, trazendo inclusao 

social atraves da tecnologia. 

A figura abaixo demonstra a grande evolugao dos CID's na inclusao digital: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Total de CIDs 2007 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Por regiao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Relatdrio Anual (2007, p. 89) 

Figura 5 - Inclusao Digital Atraves da Tecnologia - 2007 
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Ao analisar a figura 6 em relacao a figura 5, ver-se o quanto cresceu o 

numero de CID'S em apenas um ano, passando de 69 unidades em 2007, para 103 

unidades em 2008, um aumento de quase 50%, mostrando mais uma vez que o 

projeto tern futuro e merece ser observado por outras empresas. 

Outro ponto a ser observado e a evolugao dos CID's na Regiao Sudeste, que 

passou de 22 unidades em 2007 para 45 unidades em 2008, ou seja, 100% de 

aumento em um unico ano, isso demonstra um direcionamento maior de recursos 

para essa regiao. 

Total de C ID s 2008 
Por regiao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Relatdrio Anual (2008, p. 86) 

Figura 6: Inclusao Digital Atraves da Tecnologia - 2008 

O Nordeste foi a regiao que menos aumentou seu numero de CID's, uma 

unidade apenas foi criada em um ano. 

Como o projeto tende a uma estabilizagao, ate porque outros projetos estao 

inseridos dentro dos CID'S, o aumento de unidades foi pequeno de 2008 para 2009, 

com o acrescimo apenas de 6 unidades, representando um aumento em torno de 

6%, conforme demonstra o Figura 7 a seguir. 
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Total de C ID s 2009 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Por regiao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Relatdrio Anual (2009, p.94) 

Figura 7: Inclusao Digital Atraves da Tecnologia - 2009 

O projeto dos centros de inclusao digital pode ser entendido como um canal 

que liga as comunidades virtuais, trazendo maior integralizagao entre os centros e 

as pessoas, correspondendo ao principal objetivo do projeto que e a troca de 

informagoes e a inclusao digital como objeto de inclusao social. 
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6. CONCLUSAO 

O Trabalho monografico cumpriu seus objetivos, a medida que ao estudar e 

confrontar pontos especificos dos Relatorios Anuais da Fundagao Bradesco, 

observou a responsabilidade social executada por esta empresa privada de capital 

aberto, que apesar de ter a certeza de que os responsaveis por areas como a 

educagao no Brasil e o Governo, seja ele na esfera Federal, Estadual ou Municipal, 

toma-se para si propria a tarefa de desenvolver atividades sociais louvaveis e que 

colocam comunidades inteiras em contato com o desenvolvimento educacional, 

cultural, de saude e de oportunidade de poder fazer parte de uma sociedade mais 

justa e contribuir para uma redugao da desigualdade social. 

A contabilidade, atraves do Balango Social, vem demonstrar em numeros, o 

que antes seria imensuravel, pelo fato de serem atividades estritamente 

filantropicas, visto que a empresa em questao utiliza-se de seu patrimonio proprio 

para bancar as atividades sociais que foram elencadas nesta monografia. Char um 

planejamento estrategico, conseguir verba necessaria, material humano e depois 

executar o projeto, sem fins lucrativos, nao e uma tarefa que se pode quantificar e 

sim qualificar. Seria muito longo e enfadonho, elencar-se em um trabalho como 

este, todas as atividades realizadas pela Fundagao Bradesco, visto a grande 

quantidade de atividades sociais prestadas, nao so aos colaboradores e suas 

familias, mas a varias comunidades, abrangendo o pais como um todo. 

Para a realizagao da pesquisa, foi necessaria uma analise do trienio 2007 a 

2009 dos relatorios da fundagao Bradesco, que sao disponibilizados no site da 

instituigao atraves do link:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA http://www.fb.org.br/, onde se obteve informagoes 

necessarias para o desenvolvimento correto do trabalho, e que mostraram o grande 

envolvimento social que o banco tern com seus funcionarios e com a sociedade 

brasileira em geral. 

Os maiores investimentos por parte da empresa em agoes sociais sao 

realmente na educagao, onde alem de reforgar a educagao basica, fundamental, 

tecnica e superior com cursos a distancia, constroem projetos a partir desses, que 

visao a redugao consideravel da desigualdade social e o aumento da inclusao digital, 

http://www.fb.org.br/
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ligando pessoas e comunidades, tendo como pensamento a troca de informagoes e 

o acesso facil as novas tecnologias, ate entao longe da realidade dessas pessoas. 

A sustentabilidade e justamente o ciclo que a Fundagao tenta criar para 

manter a comunidade educada, com saude, com cultura, com lazer, podendo 

realmente fazer parte de uma sociedade sem distingao de raga cor, sexo, ou 

religiosidade. A partir disso, proporciona-se a criagao de um cidadao mais confiante 

estimulado, um funcionario aplicado, educado, com condigoes de desenvolver outras 

atividades alem das que exercia, adoecendo menos, tendo menos problemas e 

ganhando cada vez mais de acordo com a sua evolugao nos estudos. 

Esse cidadao torna-se um consumidor nao mais leigo, tendo agora 

discernimento e boas condigoes de escolher as empresas que ele sera cliente, e 

com certeza essa empresas que fazem este trabalho social sera lembrada, ate por 

que ja tern seus produtos consumidos por pessoas de classes superiores as quais 

admiram e incentivam este tipo de trabalho social. Chega-se a conclusao de que 

todo o bem e todos os dispendios financeiros retornam a empresa de origem, talvez 

nao em dinheiro, mais em reconhecimento e valorizagao do nome ou da marca de 

sua empresa, o que inevitavelmente se transformara em recursos financeiros a curto 

ou longo prazo. 

A relagao entre etica e responsabilidade social, fica descrita no 

desenvolvimento da pesquisa no momento em que se nota uma conduta irrefutavel e 

uma moral empresarial direcionada para os problemas da comunidade, 

proporcionando a mesma a capacidade de caminhar com suas proprias pernas e 

que quando se quer fazer, e fazer bem feito, e possivel e deve ser feito. Nota-se 

tambem a clareza com que sao demonstrados os numeros dos investimentos nas 

areas sociais, e ai que a contabilidade e seu codigo de etica entram para regular e 

manter a conduta moral do profissional contabil, fazendo destas demonstragoes, 

verdadeira fidelidade a realidade construida. 
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