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RESUMO 

SILVEIRA, D. P. et SCHMIDT, G. B. 0 trabalho tern como objetivo principal o 
cumprimento da ultima etapa na p6s-graduactao, sendo esta a realizactao de urn 
projeto de monografia. Alem disso, e fundamental para aplicar todos os 
conhecimentos adquiridos no decorrer da vida academica. 0 projeto objetiva estudar 
amplamente os principais pontos relacionados ao tema "Balancto Social" para que 
seja posslvel, em urn estudo de caso, analisar-se o balan9o social da Companhia 
Paranaense de Energia Eletrica - Copel. Urn Balan9o Social estruturado 
adequadamente permite que as empresas aumentem seus lucros e evidenciem a 
sociedade a importancia das a96es sociais para o desenvolvimento sustentavel. 
Pretende-se demonstrar, acima de tudo, a importancia da elaboractao do Balan9o 
Social para o crescimento das empresas de forma sustentavel com vistas ao 
desenvolvimento humano-social-econom ico. 

Palavras chave: Balancto Social, Responsabilidade Social, IBASE, COPEL. 

E-mails: denyze_ps@hotmail.com e gi_sbs@hotmail.com 

VI 



SUMARIO 

1. INTRODUCA0 ...................................................................................................... 10 

2. METODOLOGIA DO TRABALHO ........................................................................ 13 

2.1. QUANTO AO TIPO DE PESQUISA ................................................................... 13 

2.2. QUANTO A NATUREZA DA PESQUISA. .......................................................... 13 

2.3. QUANTO AOS PROCEDIMENTOS TECNICOS UTILIZADOS ......................... 13 

2.3.1 Pesquisa Bibliografica ...................................................................................... 14 

2.3.2 Pesquisa Documental ...................................................................................... 14 

2.3.3 Estudo de Caso ............................................................................................... 15 

2.4. DELIMITACAO ESPACIAL E TEMPORAL ........................................................ 15 

2.5. LEVANTAMENTO DAS INFORMACOES, ANALISE E CONSOLIDACAO ....... 15 

3. REVISAO BIBLIOGRAFICA ................................................................................. 16 

3.1. ORIGEM DO BALAN CO SOCIAL. ..................................................................... 16 

3.1.1 No mundo ........................................................................................................ 16 

3.1.2 No Brasil .......................................................................................................... 18 

3.2. PRINCIPAlS CONCEITOS DO BALANCO SOCIAL. ......................................... 20 

3.2.1 Definic;ao de Balanc;o Social ............................................................................ 20 

3.2.2 Etapas do Balanc;o Social ................................................................................ 21 

3.2.3 Modelos e Conteudos ...................................................................................... 22 

3.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS ............................................ 25 

3.3.1 Conceitos de Responsabilidade Social. ........................................................... 25 

3.3.2 Contexto externo e brasileiro ........................................................................... 27 

3.3.3 lnstituto Ethos e I base ..................................................................................... 28 

3.3.4 Empresa Publica e Cidada .............................................................................. 29 

3.3.5 Corporac;ao Etica ............................................................................................. 30 

3.4 PRINCIPAlS EMPRESAS QUE DIVULGAM 0 BALANCO SOCIAL .................. 31 

3.4.1 Tendencias do Mercado Corporativo x Publicac;ao do Balanc;o Social ............ 31 

3.4.2 Empresas brasileiras que divulgam o Balanc;o Social pelo Modelo IBASE e 

Fundos de Pensao .................................................................................................... 34 

3.5. VERTENTES E PRINCIPAlS INDICADORES DO BALANCO SOCIAL ............ 37 

3.5.1 Balanc;o Ambiental ........................................................................................... 37 

VII 



3.5.2 Balan<;o de Recursos Humanos ...................................................................... 39 

3.5.3 Demonstra<;ao do Valor Adicionado- OVA ..................................................... 41 

3.5.4 Beneflcios e Contribui<;6es a Sociedade em Geral .......................................... 41 

3.6. OBRIGATORIEDADE DA PUBLICA<;AO DO BALAN<;O SOCIAL. ................... 42 

3.6.1 Legisla<;ao ........................................................................................................ 43 

3.6.2 Certifica<;ao ...................................................................................................... 45 

4. ESTUDO DE CASO DA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL. .... 47 

4.1. ESTRUTURA E CARACTERISTICAS DA EMPRESA ....................................... 47 

4. 1.1 Perfil da empresa ............................................................................................. 4 7 

4.1.2 Areas de Atua<;ao ............................................................................................ 48 

4.1.3 Estrutura da em pre sa ...................................................................................... 49 

4.1.4 Missao, Visao e Valores .................................................................................. 50 

4.1.5 Premios ............................................................................................................ 51 

4.2. DIMENSAO SOCIAL E AMBIENTAL DA EMPRESA ......................................... 52 

4.2.1 A<;6es e Programas Socia is ............................................................................. 52 

4.2.2 A<;6es e Programas Ambientais ....................................................................... 57 

4.3. ANALISE DO BALAN<;O SOCIAL ..................................................................... 61 

4.3.1 Analise Preliminar ............................................................................................ 62 

4.3.2 Analise de lndicadores Especfficos ................................................................. 65 

4.3.2.1 Participa<;ao nos Lucros e/ou Resultados ..................................................... 65 

4.3.2.2 Saude ........................................................................................................... 66 

4.3.2.3 Educa<;ao ...................................................................................................... 66 

4.3.2.4 Saude e Saneamento ................................................................................... 67 

4.3.2.5 lnvestimentos ambientais relacionados com as opera<;6es da empresa ...... 68 

4.3.2.6 Numero de Empregados Portadores de Necessidades Especiais ................ 69 

4.3.3 Conclusao das Analises do Balan<;o Social ..................................................... 70 

4.4 AUDITORIA DO BALAN<;O SOCIAL .................................................................. 72 

4.4.1 Metodologia ..................................................................................................... 72 

4.4.2 Controle lnterno e Externo ............................................................................... 73 

4.4.3 Modelo de Auditoria do Balan<;o Social ........................................................... 7 4 

5. CONCLUSOES E RECOMENDA<;OES ............................................................... 77 

6. REFERENCIAS .................................................................................................... 80 

VIII 



7. ANEXOS ............................................................................................................... 82 

7.1. BALAN<;O SOCIAL- MODELO IBASE. ............................................................ 83 

7 .2. BALAN CO SOCIAL CO PEL .............................................................................. 87 

IX 



10 

1.1NTRODUCAO 

Ate meados dos anos 30, a ideia de responsabilidade social e acesso a 
informa9ao de cunho empresarial era virtualmente desconhecida por grandes 

corpora96es. A percep9ao comum era que a performance da empresa deveria ser 

de acesso restrito para se proteger os dividendos dos s6cios. 

Nesse perfodo as empresas mantinham suas informa96es em sigilo, as quais 

s6 eram divulgadas na existfmcia de instrumentos compuls6rios de presta9ao de 

contas. Tal situa9ao permaneceria virtualmente inalterada ate a segunda metade da 

decada de 60, quando preocupa96es ambientais come9am a ser levantadas 

internacionalmente. 

Com crescente demanda por "accountability'' empresarial vinda de pafses 

europeus, pafses como a Fran9a, atraves da cria9ao do "bilan social" em 1972, e 

Reino Unido, com o pacote instrumental do "Corporate Report" em 1975, seriam 

pioneiros na "contabilidade social" de empresas. Tal pratica, aos poucos, seria 

adotada mundialmente em paralelo ao crescimento do poder de aferi9ao e cobran9a 

tfpicas da imprensa investigativa moderna. 

No Brasil, de certo o processo foi mais Iento que na Europa e Estados Unidos. 

No entanto, com o fim do regime militar e da repressao polftica, o Brasil verifica uma 

explosao de organiza96es civis. 0 exercfcio da cidadania, ate entao reprimido, 

ganha novo impulso atraves da sociedade civil organizada, a qual naquele momento 

passa a atuar ativamente na promo9ao de polfticas de cunho social. 

No Brasil, o movimento de apoio a responsabilidade social, ganha impulso a 

partir dos anos 90 e e conseqi.iencia do surgimento de urn sem-numero de 

organiza96es nao governamentais, assim como do crescimento nao igualitario dos 

a nos do "milagre economico". 

Diante da deficiencia do Estado em suprir nossas severas demandas sociais, 

empresas atuam cada vez mais de forma proativa e incorporam urn discurso social 

mais justo. Sao pelas razoes acima que, em face de uma crescente cobran9a por 

transparencia, nao basta hoje atuar de forma responsavel, mas e preciso mostrar 

resultados. Por isso, empresas demonstram sua performance social em relat6rios 

corporativos das mais diversas formas e modelos. 
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A cobranga pela transparencia nas informagoes de cunho social de cada 

empresa parte da sociedade e e algo muito recente e com varias barreiras a serem 

quebradas. As empresas ainda buscam, acima de tudo, auferir Iueras e dessa forma: 

adotam praticas que prejudicam o meio ambiente nao agindo com vistas ao 

desenvolvimento sustentavel; deixam de exercer seu papel de cidadas no ambiente 

em que estao inseridas nao adotando politicas que abranjam agoes sociais; 

menosprezam os interesses e necessidades dos empregados no ambiente 

corporative; etc. 

Numa sociedade em que os valores marais, sociais, ambientais e cidadaos 

estao "deturpados", a prestagao de contas da responsabilidade social das empresas 

se torna urn importante instrumento para investidores, consumidores, fornecedores, 

governo, empregados, concorrentes, bancos, acionistas, etc. 

Ainda que muitos, de forma cetica, vejam o "Balango Social" como simples 

pega de marketing, este e - antes de tudo - prova de maturidade empresarial. Urn 

born relat6rio s6cio-ambiental, ou Balango Social, deve ser claro, ter profunda 

compromisso com a verdade, e ser amplamente disponibilizado ao publico por todos 

os meios possiveis. As informagoes contidas nele nao devem ser apenas urn "check

list" de requisites s6cio-ambientais, mas devem descrever de forma precisa o retrato 

da atividade social da empresa em determinado periodo de tempo. 

0 certo e que a divulgagao da performance social de uma empresa interessa 

grupos empresariais pelas mais diversas razoes. A primeira se refere a etica e ao 

principia pelo qual empresas, na qualidade de atores sociais, tern ativa participagao 

no crescimento de uma nagao e, portanto, devem prestar contas a sociedade. No 

entanto, razoes de cunho pratico se somam a estas e, felizmente, fazem da 

divulgagao dos "Balangos Sociais", divulgagao de seus casos de boa pratica 

empresarial, uma pratica que vern interessando as empresas. 

Atualmente o balango social e estruturado de forma generalizada, sendo 

apresentado urn modele padrao para apresentagao das informagoes sociais das 

empresas. Sendo assim, qual o impacto deste modele padrao do Balango Social nas 

empresas, especificamente para empresas que possuem atividades que apresentam 

riscos s6cio-ambientais? 
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Uma alternativa proposta seria manter o Balango Social estruturado pelo 

modelo padrao, mas, tendo como diferencial a organizagao dos relat6rios que 

apresentam todas as analises dos indicadores, sendo que estes relat6rios, de forma 

estruturada, possam mostrar fatores positivos em meio as situag6es proporcionadas 

pelas atividades da empresa, face o ramo de atividade apresentar riscos s6cio

ambientais. 

Este trabalho tern como objetivo principal demonstrar a importancia da 

elaboragao do Balango Social para o crescimento das empresas de forma 

sustentavel com vistas ao desenvolvimento humano - social - economico. 

Para a realizagao deste objetivo maior, sera realizado urn estudo de caso da 

Companhia Paranaense de Energia, a COPEL, no qual serao analisados 

comparativamente os balangos sociais dos anos de 2006 e 2007 juntamente com os 

relat6rios suporte que contem todas as ag6es de cunho social e ambiental 

praticadas internamente e externamente a companhia. Sera elaborado urn estudo 

detalhado dos principais indicadores padrao e por ultimo, apresentar-se-ao OS 

metodos de auditoria aplicados ao Balango Social. 
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2. METODOLOGIA DO TRABALHO 

Nesta etapa pretende-se explicar detalhadamente e rigorosamente toda a agao 

desenvolvida no metoda (caminho) deste trabalho de pesquisa. Assim, explicar-se-a 

o tipo de pesquisa, o instrumental utilizado, o tempo previsto, a divisao do trabalho, 

as formas de tabulagao e tratamento dos dados, enfim, tudo aquila que se utilizou no 

decorrer do trabalho. 

2.1. QUANTO AO TIPO DE PESQUISA 

Neste trabalho foi utilizado o tipo de pesquisa explorat6ria. Segundo Antonio 

Carlos Gil (1996, p.45): A pesquisa explorat6ria tern como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais explfcito ou a 

construir hip6teses. Pode-se dizer que esta pesquisa tern como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuigoes. 

2.2. QUANTO A NATUREZA DA PESQUISA 

A natureza principal desta pesquisa e a qualitativa. A pesquisa qualitativa tern 

carater explorat6rio: busca entender urn fenomeno especffico em profundidade. Ao 

inves de estatfsticas, regras e outras generalizagoes, a qualitativa trabalha com 

descrigoes, comparagoes e interpretagoes. 

2.3. QUANTO AOS PROCEDIMENTOS TECNICOS UTILIZADOS 

Segundo Antonio Carlos Gil (1996, p.48): 0 elemento mais importante para a 

identificagao de urn delineamento e o procedimento adotado para a coleta de dados. 

Assim, podem ser definidos dais grandes grupos de delineamentos: aqueles que se 

valem das chamadas fontes de "papel'' e aqueles cujos dados sao fornecidos par 

pessoas. No primeiro grupo estao a pesquisa bibliografica e a pesquisa documental. 
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No segundo estao a pesquisa experimental, a pesquisa ex-post-facto, o 

levantamento e o estudo de caso. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, os principais procedimentos tecnicos 

utilizados serao a pesquisa bibliografica, a pesquisa documental e o estudo de caso. 

2.3.1 Pesquisa Bibliografica 

De acordo com Antonio Carlos Gil ( 1996, p.48): A pesquisa bibliografica e 

desenvolvida a partir de material ja elaborado, constitufdo principalmente de livros e 

artigos cientfficos. As fontes bibliograficas sao em grande numero e podem ser 

assim classificadas: livros de leitura corrente, livros de referencia, publica<;6es 

peri6dicas e impresses diversos. 

A pesquisa bibliografica abrange a leitura, analise e interpreta<;ao de livros, 

peri6dicos, textos legais, mapas, fotos, etc. Atraves da pesquisa bibliografica 

podemos conhecer as diferentes contribui<;6es cientfficas disponfveis sobre um 

determinado tema. Auxilia na defini<;ao do problema, na determina<;ao dos objetivos 

e na elabora<;ao do relat6rio final. 

2.3.2 Pesquisa Documental 

De acordo com Antonio Carlos Gil (1996, p.51 ): A pesquisa documental 

assemelha-se muito a pesquisa bibliografica. A diferen<;a essencial entre ambas esta 

na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliografica se utiliza 

fundamentalmente das contribui<;6es dos diversos autores sobre determinado 

assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que nao receberam ainda um 

tratamento analftico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os 

objetos da pesquisa. 
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2.3.3 Estudo de Caso 

De acordo com Antonio Carlos Gil (1996, p.58): 0 estudo de caso e 

caracterizado pelo estudo profunda e exaustivo de urn ou de poucos objetos, de 

maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento. 

Neste projeto sera elaborado urn estudo de caso do balanc;o social da 

Companhia Paranaense de Energia - Copel. 

2.4. DELIMITAQ'AO ESPACIAL E TEMPORAL 

Este trabalho tern como delimitac;ao espacial o balanc;o social da Companhia 

Paranaense de Energia (Copel). Foi-se delimitado como base de pesquisa o balanc;o 

do ano 2007 e 2006 - mais recentes balanc;os publicados pela empresa. 

2.5. LEVANTAMENTO DAS INFORMAQOES, ANALISE E CONSOLIDAQ'AO 

0 levantamento dos dados e informac;oes foi feito basicamente pelo site da 

Companhia Paranaense de Energia (Copel) e por materias publicadas em estudos e 

artigos relacionados ao tema pesquisado. A analise das informac;oes sera feita de 

modo comparativo: balanc;o social de 2006 versus 2007. 
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3. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

Esta revisao bibliografica trata dos principais pontos chave acerca do tema 

balanc;o social. Destacam-se os seguintes itens: origem do balanc;o social, principais 

conceitos, responsabilidade social das empresas, principais empresas que divulgam 

o balanc;o social no Brasil, vertentes e principais indicadores do balanc;o social, 

obrigatoriedade da publicac;ao, etc. 

3.1. ORIGEM DO BALAN<;O SOCIAL 

Com a consolidac;ao do conceito de responsabilidade social empresarial, 

diversos atores sociais, entre os quais organizac;oes da sociedade civil, empresas e 

instituic;oes publicas, desenvolveram metodos e padroes para avaliar OS 

desempenhos ambiental, economico e social das organizac;oes, com o prop6sito de 

contemplar a crescente demanda da sociedade por transparencia, entendida como 

elemento fundamental para a efetivac;ao do processo de gestao socialmente 

responsavel. Atualmente sabe-se que o Balanc;o Social constitui-se na ferramenta 

que atende tal expectativa. 

A seguir sera apresentado o hist6rico desta ferramenta de mensurac;ao de 

indicadores s6cio-economico-ambientais no mundo e no Brasil. 

3.1.1 No mundo 

No inicio de 1919 surgem algumas das primeiras discussoes sabre as 

questoes sociais, fazendo referencia aos temas abordados no balanc;o social. Neste 

ano, na Alemanha, a Constituic;ao de Weimar inaugura a ideia de "func;ao social da 

propriedade". 

Nao obstante, ate meados dos anos 30, a ideia de responsabilidade social e 

acesso a informac;ao de cunho empresarial era virtualmente desconhecida por 

grandes corporac;oes. A percepc;ao comum era que a performance da empresa 

deveria ser de acesso restrito para se proteger os dividendos dos s6cios. 
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Grandes fortunas do capitalismo moderno, como J.P. Morgan, John 

Rockefeller ou Cornelius Vanderbilt, eram sigilosos quanto a suas empresas e 

comportamento, os quais s6 eram divulgados na existencia de instrumentos 

compuls6rios de prestac;ao de contas. Tal situac;ao permaneceria virtualmente 

inalterada ate a segunda metade da decada de 60, quando preocupac;oes 

ambientais comec;am a ser levantadas internacionalmente, por exemplo, nos EUA 

surgem movimentos pela responsabilidade social. 

Com a Resoluc;ao 1721 do Conselho Economico e Social da Organizac;ao das 

Nac;oes Unidas (ONU), iniciam-se estudos sobre o papel e os efeitos das 

multinacionais no processo de desenvolvimento dos pafses emergentes e sua 

interferencia nas relac;oes internacionais, e discute-se a criac;ao de urn c6digo de 

conduta dirigido as empresas transnacionais. 

A decada de 1970 marca as primeiras experiencias de elaborac;ao de 

balanc;os sociais no mundo. Com a crescente demanda por "accountability" 

empresarial vinda de pafses europeus, pafses como a Franc;a, onde em 1972, a 

empresa Singer publica o que foi conhecido como o primeiro Balanc;o Social (bilan 

social) no mundo, e Reino Unido, com o pacote instrumental do "Corporate Report" 

em 1975, seriam pioneiros na "contabilidade social" de empresas. 

No entanto, tal pratica, aos poucos, seria adotada mundialmente em paralelo 

ao crescimento do poder de aferic;ao e cobranc;a tfpicos da imprensa investigativa 

moderna, sendo que a elaborac;ao do balanc;o social, em 1977, na Franc;a, foi 

regulamentada pela Lei n°. 77.769/77 que determinava que empresas com mais de 

750 funcionarios publicassem urn balanc;o anual relatando suas praticas trabalhistas. 

Contudo, a partir da publicac;ao do primeiro balanc;o social na Franc;a e 

regulamentac;ao da elaborac;ao do mesmo passam a acontecer varios eventos e 

publicac;oes do balanc;o social por outras empresas e, de obras sobre o assunto, por 

exemplo, em 1980, a FIDES (Fundac;ao lnstituto de Desenvolvimento Empresarial e 

Social) organiza o Seminario lnternacional sobre Balanc;o Social e lanc;a o livro 

Balanc;o Social na America, difundindo o novo estudo e conhecimento por todo o 

mundo. 



18 

3.1.2 No Brasil 

No Brasil, o processo foi mais Iento que na Europa e Estados Unidos. No 

entanto, com o fim do regime militar e da repressao polftica, o Brasil verifica uma 

explosao de organizagoes civis. 0 exerdcio da cidadania, ate entao reprimido, 

ganha novo impulso atraves da sociedade civil organizada, a qual naquele momenta 

passa a atuar ativamente na promogao de polfticas de cunho social. Assim, em 

1984, a Nitrofertil, elabora o primeiro balango social do pals. 

Apesar de algumas propostas anteriores, o debate em torno do Balango 

Social e o movimento de apoio a responsabilidade social alcangou maior projegao 

somente a partir dos anos 90 e e consequencia do surgimento de urn sem-numero 

de organizagoes nao governamentais, assim como do crescimento nao igualitario 

dos anos do "milagre economico". Em 1992, dando continuidade a nova tendencia 

s6cio-economico-ambiental vivenciada no pals, a Fundagao Getulio Vargas (FGV) 

cria o Centro de Estudos de Etica nas Organizagoes (GENE). 

Alguns anos depois, em 1997, e langada uma campanha pelo IBASE, liderada 

a epoca por seu entao presidente, o soci61ogo Herbert de Souza (Betinho ). Esta 

campanha visava, principalmente, sensibilizar e estimular a nogao de co

responsabilidade das empresas na busca de solugoes para os profundos 

desequillbrios da estrutura social do pals. A fim de propiciar a maior visibilidade 

desta participagao para o conjunto da sociedade, o IBASE elaborou urn modelo de 

Balango Social. 

Tal campanha contou ainda com o apoio do jornal Gazeta Mercantil - que, a 
epoca, ofereceu a gratuidade do servigo de publicagao para as empresas 

interessadas - e de varias empresas e associagoes, que promoveram encontros e 

f6runs de discussao em torno das principais questoes envolvidas e das contribuigoes 

para o aprimoramento da proposta inicial. 

No mesmo ano, o tema passou a ser objeto do Projeto de Lei n° 3.116/97 de 

autoria das deputadas federais Marta Suplicy, Maria da Conceigao Tavares e Sandra 

Starling, estabelecendo a obrigatoriedade da publicagao do Balango Social para as 

empresas privadas com mais de 100 funcionarios e para todas as empresas 

publicas, concessionarias e permissionarias de servigos publicos. Atualmente, o 
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projeto tramita no Congresso Nacional ap6s arquivamento temporario por conta do 

final das legislaturas passadas, tendo sido reapresentado pelo deputado Paulo 

Rocha. 

Paralelamente, a Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) apresentou, em 

audiencia publica, proposta de inclusao do Balanc;o Social nas demonstrac;oes 

financeiras ja exigidas das empresas de capital aberto, nao tendo havido consenso 

na epoca quanta ao encaminhamento da materia. No momenta, a CVM vern 

elaborando urn Projeto de Lei que preve alterac;oes e inovac;oes nas informac;oes 

contabeis divulgadas pelas sociedades anonimas e limitadas. Dentre estas, destaca

se a obrigatoriedade da divulgac;ao do Balanc;o Social por empresas de grande 

porte, que tenham faturamento anual superior a R$ 150 milhoes e ativos de mais de 

R$ 120 milhoes, mesmo que nao tenham capital aberto. 

Duas iniciativas municipais relativas ao tema se destacam: as de Sao Paulo e 

de Porto Alegre. Em Porto Alegre, em 1998, tambem se instituiu o Selo da 

Cidadania, sendo obrigat6rio para as empresas com sede na cidade e com mais de 

20 funcionarios a publicac;ao de Balanc;o Social e ainda, atraves da Lei Municipal n°. 

8.116/98 cria-se urn modelo de balanc;o social para as empresas estabelecidas no 

municipio. Nao obstante, neste mesmo ano foi criado o lnstituto Ethos de empresas 

e Responsabilidade Social. 

Em Sao Paulo, em 1999, foi aprovada a Resoluc;ao 05/98, de autoria da 

vereadora Aldaiza Sposati, que institui o Dia da Empresa Cidada e o Selo Empresa 

Cidada com o objetivo de estimular e reconhecer as empresas que apresentarem 

qualidade em seu Balanc;o Social. 0 documento elaborado resultou de amplo 

processo de discussao com organizac;oes representativas, e distingue-se do Projeto 

de lei federal pela substituic;ao da obrigatoriedade da apresentac;ao pela 

espontaneidade associada ao incentivo. 

Contudo, a partir daf, varios eventos e publicac;oes foram organizados e 

escritos pelos lnstitutos e organizac;oes responsaveis pela area, sendo elas: IBASE, 

lnstituto Ethos e Fundac;ao Getulio Vargas (FGV), com o intuito de regulamentar e 

padronizar a elaborac;ao do balanc;o social e a formac;ao do demonstrativo em si, 

contanto que em 2002 estas instituic;oes promoveram a primeira edic;ao do Premia 
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Balango Social para empresas que vinham elaborando o demonstrative segundo os 

pad roes e diretrizes propostos por estes 6rgaos reguladores. 

3.2. PRINCIPAlS CONCEITOS DO BALANQO SOCIAL 

Segundo o Guia para Elaboragao de Balango Social e Relat6rio de 

Sustentabilidade do lnstituto Ethos (2007, p. 8) "ha uma crescente tendencia de 

incentivo a publicagao de balangos sociais mais coerentes com as propostas das 

empresas interessadas em aplicar a responsabilidade social empresarial a gestao de 

seu neg6cio. Seja de organizagoes nao-governamentais ou de representantes de 

setores da economia, e perceptfvel o interesse de que o balango social seja 

reconhecido como urn documento credfvel e verificavel." 

Neste contexto, a seguir, apresentaremos a Definigao, Etapas, Modelos e 

Conteudos para a elaboragao e apresentagao do Balango Social. 

3.2.1 Definigao de Balango Social 

Para SILVA e FREIRE (2001, p. 124) "Balango Social e urn documento 

publicado anualmente, reunindo urn conjunto de informagoes sabre atividades 

desenvolvidas por uma empresa, em promogao humana e social, dirigidas a seus 

empregados e a comunidade na qual esta inserida." 

Nao obstante, segundo KROETZ (2000, p. 136) "0 Balango Social representa 

a demonstragao dos gastos e das influencias (favoraveis e desfavoraveis) recebidas 

e transmitidas pelas entidades, na promogao humana, social e ecol6gica, e os 

efeitos dessa interagao sao dirigidos aos gestores, aos empregados e a 

comunidade, no espago temporal passado/presente/futuro." 

Desta forma, o Balango Social e urn instrumento de demonstragao das 

atividades das empresas, que tern por finalidade conferir maior transparencia e 

visibilidade as informagoes que interessam nao apenas aos s6cios e acionistas das 

companhias (shareholders), mas tambem a urn numero maior de atores: 

empregados, fornecedores, investidores, parceiros, consumidores e comunidade 

(stakeholders). 
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Aos agentes externos as empresas, o Balan<;o Social visa dar conhecimento 

daquelas a<;oes empresariais que tern impactos nao apenas no desempenho 

fir:~anceiro, mas tambem na rela<;ao capital-trabalho e na gera<;ao ou nao de riqueza 

e bem-estar para a sociedade. 

0 Balan<;o Social, como instrumento de divulga<;ao deste tipo de informa<;ao, 

pode contribuir para refor<;ar a imagem institucional de corpora<;oes ou das marcas e 

produtos a elas associados, na medida em que se apresente nao apenas como mais 

urn atributo de marketing, mas como urn demonstrative da efetiva responsabilidade 

social assumida e praticada pela empresa e, como tal, entendida e reconhecida pela 

sociedade. 

3.2.2 Etapas do Balan<;o Social 

Segundo CARVALHO (2000, p. 65) a implementa<;ao do Balan<;o Social e 

desenvolvida em quatro fases: 

1. Fase Polftica: traduzida na tomada de consciencia, por parte do corpo 
diretivo da entidade, da necessidade do Balanc;:o Social como um 
instrumento gerencial e de relac;:oes publicas; tomada de consciencia da 
responsabilidade social da entidade. Tambem se inclui nesse estagio a 
"venda" da proposta para todo o quadro funcional, pois a construc;:ao de um 
bom Balanc;:o Social depende do engajamento da totalidade do grupo 
organ izacional; 

2. Fase Operacional: etapa em que se busca implantar de forma operacional a 
demonstrac;:ao do Balanc;:o Social, exigindo, muitas vezes, o 
aperfeic;:oamento da estrutura sistemica organizacional e de seus varios 
subsistemas, viabilizando a coleta, o tratamento e a gerac;:ao de 
informac;:oes; 

3. Fase de Gestao: mediante a integrac;:ao dos novos objetivos sociais no 
neg6cio, durante o qual o Balanc;:o Social passa de simples instrumento de 
informac;:ao para instrumento de apoio a gestao. Nessa fase, adicionam-se 
os objetivos sociais e ecol6gicos aos objetivos economicos, afetando o 
processo da tomada de decisao nos diversos nfveis da entidade, 
transformando-se em subsfdio para o planejamento estrategico; 

4. Fase de Avaliac;:ao: etapa em que sao avaliados os procedimentos utilizados 
na preparac;:ao e comunicac;:ao das informac;:oes, bem como a influencia que 
as mesmas exerceram na tomada de decisao e implementac;:ao de novas 
posturas administrativas, identificadas com a responsabilidade social e 
ecologicamente correta. E a fase da retroalimentac;:ao do sistema, 
reavaliando todos os procedimentos, informac;:oes, implementac;:oes e 
resultados, oriundos da analise do Balanc;:o Social. 
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No entanto, para a elaborac;ao de urn demonstrativo que apresente 

indicadores s6cio-economico-ambientais, denominado balanc;o social e necessaria 

seguir alguns itens, sendo eles: 

a) Planejamento do Trabalho e escolha da estrutura (modelo a ser adotado ); 

b) Designac;ao de grupo de trabalho interno e partes interessadas externas a 

serem envolvidas (incluindo os Stekeholders, por exemplo, fornecedores, 

clientes, comunidade, financiadores, governo e organizac;oes ambientalistas, 

entre outros) e alinhamento de objetivos e compromissos com a alta 

administrac;ao e equipes; 

c) Coleta, tratamento e consolidac;ao dos dados; 

d) A elaborac;ao e analise do texto; 

e) A verificac;ao e auditoria das informac;oes; 

f) A publicac;ao e divulgac;ao do relat6rio; 

g) Ap6s a publicac;ao recomenda-se uma consulta as partes interessadas sabre 

a qualidade das informac;oes prestadas, para que as sugestoes de alterac;ao 

sejam consideradas no processo de elaborac;ao do balanc;o social do perfodo 

seguinte. 

3.2.3 Modelos e Conteudos 

Os modelos propostos de Balanc;o Social apresentam pequenas diferenc;as, 

mas tern em comum a abordagem de aspectos internos e externos a empresa. 

Resumidamente, estao previstas a divulgac;ao das seguintes informac;oes: 

faturamento, Iuera, numero de empregados e folha de pagamento bruta, valores 

gastos com encargos sociais e tributos, despesas com alimentac;ao, treinamento, 

saude e seguranc;a do trabalhador; especificac;ao dos beneffcios concedidos, 

investimentos e doac;oes voltados para a comunidade ou relativos ao meio ambiente 

e outras formas de participac;ao social. 

Segundo KROETZ (2000, p. 1 08) e possfvel apontar alguns princfpios gerais 

que devem contribuir para a organizac;ao da informac;ao contida no Balanc;o Social, 

para que ela seja utile credfvel: 
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1. Pertinencia: a informac;:ao deve ser relevante, clara e concisa, 
devendo refletir a realidade; 
2. Objetividade: a informac;:ao deve ser factual, nao distorcida 
(fidelidade), expressando os fatos de uma forma independente, 
relativamente aos jufzos pessoais de quem a prepara (neutralidade); 
3. Continuidade: as praticas de coleta, registro e demonstrac;:ao devem 
manter-se de um perfodo para o outro. A falta de continuidade diminui a 
comparabilidade dos dados e pode ocultar certa manipulagao da 
informac;:ao; 
4. Uniformidade ou Consistencia: a informac;:ao deve permitir 
comparag6es, usando dados de anos anteriores, normas e valores medias 
de cada setor e/ou outros valores representatives publicados par 
organismos nacionais e internacionais etc. A comparabilidade sup6e certo 
grau de padronizac;:ao, e, em casas de alterac;:ao dos procedimentos, deve 
ser explicada em notas especfficas; 
5. Certificac;:ao: a informac;:ao deve ser susceptfvel de ser confirmada e 
certificada par uma entidade independente da organizac;:ao e dos 
destinatarios da informac;:ao. 

Quanta ao tipo de indicadores, cabe ressaltar que a praposta da CVM, 

inserida na revisao da Lei das S.A, preve a obrigac;ao da Oemonstrac;ao do Valor 

Adicionado (OVA), e, desta forma, avanc;a do ponto de vista tecnico, na qualidade e 

no significado da informac;ao divulgada. 

A OVA- Oemonstrac;ao do Valor Adicionado surgiu inicialmente na Franc;a e 

na Alemanha e constitui-se numa tecnica contabil paralela a Oemonstrac;ao de 

Origem e Aplicac;ao de Recursos. Tambem denominada de valor agregado, 

representa e destaca a riqueza criada pela empresa no processo de pradugao. 

Enquanto a demonstrac;ao de resultado pracura determinar a parcela da riqueza 

(Iuera) que cabe a empresa e seus acionistas, a demonstrac;ao de valor adicionado 

pracura mensurar o total de riqueza criada e de que forma essa riqueza esta sendo 

distribufda. 

Usualmente, o valor adicionado e calculado pela simples diferenc;a entre as 

vendas brutas e 0 total de insumos adquiridos de terceiras. Quanta a distribuic;ao do 

valor adicionado, deve ser evidenciado o montante destinado a propria empresa 

(Iuera lfquido ), ao corpo funcional. 

Quanta ao formato do que se convencionou chamar "Balanc;o Social", este 

pode ser o mais variado. Balanc;os Sociais modernos podem contar com edigoes 

luxuosas, de impressionante impacto visual, a dados quantitativos simples que 

sucintamente retratam a performance s6cio-ambiental da empresa. 

De modo geral, a 16gica atras dos relat6rios s6cio-ambientais e simples. 

Empresas devem prestar contas nao s6 aos seus acionistas, mas agora o espectro 
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de "stakeholders" e muito mais amplo e consumidores, empregados, e ate outros 

atores sociais, como sindicatos e ONGs, estao dentro da esfera de interesse do 

mundo empresarial. 

A ideia de balan9o foi tomada emprestada da ciencia contabil e cria uma serie 

de mal-entendidos, como o pressuposto de que existe urn "ativo" e urn "passivo" 

social, mas tambem a erronea impressao que valores e produtos s6cio-ambientais, 

de diffcil defini9ao e utilidade, sao objetos de mensura9ao contabil segura. A 

confusao instrumental criada e, portanto, evidente. A segunda reserva ao modelo em 

voga no Brasil e de ordem de conteudo. 

Ainda que o modelo brasileiro contenha avan9os notaveis - como a referencia 

a questao racial no Balan90 Social - o carater da informa9ao e ainda 

excessivamente quantitativa, o que - se, por urn lado, permite a compara9ao 

temporal da performance da empresa e o detalhamento de despesas sociais - por 

outro, peca pela falta de descri9ao narrativa de como estas verbas sociais foram 

efetuadas e quais os resultados alcan9ados. 

No entanto, o Balan9o Social nos moldes brasileiros e ainda a melhor forma 

de relatar a performance social de empresas, na falta de substituto melhor. Nao 

obstante, a responsabilidade social, assim como o Balan9o Social, sao fenomenos 

recentes e ainda ha muito a ser desenvolvido. Empresas ainda estao no 

aprendizado de sua cidadania e o Balan9o Social surge como importante marco 

referencial para aqueles que, voluntariamente, buscam urn melhor exercfcio de sua 

responsabilidade para com a sociedade. 

0 Global Reporting Initiative (GRI) e atualmente urn dos modelos de 

presta9ao de contas em a96es s6cio-ambientais mais completos que existe. E 
amplamente utilizado por empresas multinacionais e tern o apoio das Na96es 

Unidas. Recentemente, -o GRI completou sua comissao permanents para 

constantemente atualizar suas recomenda96es. 

0 lnstituto Brasileiro de Analises Sociais e Economicas (IBASE)- atraves da 

figura de Herbert de Souza, o Betinho, foi o pioneiro na discussao de relat6rios 

corporativos com enfoque social no Brasil. 0 modelo proposto pelo IBASE come9ou 

a ser discutido em meados de 1997 e e urn demonstrativo anual publicado pela 

empresa reunindo urn conjunto de informa96es sabre projetos, beneffcios e a96es 
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sociais dirigidas aos empregados, investidores, analistas de mercado, acionistas e a 
comunidade. 0 modelo proposto pelo IBASE e hoje hegemonico no Brasil e ainda e 

bern atraente. A principal caracterlstica do modelo e sua simplicidade e carater 

voluntario. 

A seguir, alguns exemplos interessantes de relat6rios corporativos: 

a) Rio Tinto Minerac;ao - Como toda empresa extrativa, mineradora tern 

interessantes casas de impacto s6cio-ambiental. 0 relat6rio s6cio-ambiental da Rio 

Tinto para o ana 2000 (em ingles) e interessante referencia no tocante a "Corporate 

Reports". 

b) Petrobras- A Petrobras foi uma das primeiras empresas brasileiras a divulgar seu 

Balanc;o Social. Pela dimensao da empresa, e pelo tear das atividades 

desempenhadas par ela, o presente relat6rio engloba interessantes pontos 

tematicos. 

c) Shell - A Shell foi intensamente criticada nos anos 80 par sua performance em 

assuntos sociais. Hoje, ap6s uma guinada estrategica, tornou-se exemplo em 

produc;ao s6cio-ambiental. "People, Planet and Profits" e urn interessante exemplo 

de material informative. 

As figuras apresentadas no Anexo 7.2 demonstram o modelo padrao de 

Balanc;o Social divulgado pelo Institute lbase - Betinho, bern como o numero de 

Balanc;os Sociais elaborados conforme o modelo de 1997 a 2005 e o numero de 

certificac;oes oferecidas pelo institute no perlodo de 1999 a 2005. 

3.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS 

3.3.1 Conceitos de Responsabilidade Social 

0 conceito de responsabilidade social e amplo e cada vez mais discutido na 

sociedade e no meio empresarial. 

De acordo com os estudos desenvolvidos pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Economico e Social (BNDES) no ana de 2000: 

"o conceito de responsabilidade social corporativa esta associado 
ao reconhecimento de que as decis6es e os resultados das atividades das 
companhias alcangam um universe de agentes sociais muito mais amplo do 
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que o composto par seus s6cios e acionistas (shareholders). Desta forma, a 
responsabilidade social corporativa, ou cidadania empresarial, como 
tambem e chamada, enfatiza o impacto das atividades das empresas para 
os agentes com os quais interagem (stakeholders): empregados, 
fornecedores, clientes, consumidores, colaboradores, investidores, 
competidores, governo e comunidades. Explicitam ademais, que este 
conceito expressa compromissos que vao alem daqueles ja compuls6rios 
para as empresas, tais como o cumprimento das obrigagoes trabalhistas, 
tributarias e sociais, da legislagao ambiental, de usos do solo e outros. 
Expressa, assim, a adogao e a difusao de valores, condutas e 
procedimentos que induzam e estimulem o continuo aperfeigoamento dos 
processes empresariais, para que tambem resultem em preservagao e 
melhoria da qualidade de vida das sociedades, do ponte de vista etico, 
social e am biental". 

Essa mudan<;a de paradigma empresarial representa uma transi<;ao de um 

modelo calcado sabre a<;oes empresariais voltadas exclusivamente para os ganhos 

financeiros e materiais, para um modelo que considera tambem os valores sociais e 

espirituais, que transcendem o ganho material. 

Nesse sentido, o progresso passa a nao ser mais avaliado apenas sob o 

ponto de vista do produto ou do Iuera, mas tambem sabre o processo e o contexto 

nos quais o trabalho ocorre ou tern reflexos. Desenvolve-se, cada vez mais, a visao 

de que o homem nao pode mais se subordinar a tecnologia, a qual passa a ser tida 

como um instrumento que deve servir a interesses sociais amplos. 

Segundo Melo Neto e Froes (2001, p.78), "a Responsabilidade Social das 

Empresas consiste na sua decisao de participar mais diretamente das a<;oes 

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

decorrente do tipo de atividade que exerce". 

Para Ashley (2003, p.56) "a responsabilidade social empresarial pode ser 

definido como: 0 compromisso que uma organiza<;ao deve ter para com a 

sociedade, expresso par meio de atos e atitudes que afetem positivamente, de modo 

amplo, ou a alguma comunidade, de modo especffico, agindo proativamente e 

coerentemente no que tange a seu papel especffico na sociedade e na presta<;ao de 

contas para com ela". 

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 famflias, da comunidade locale da 

sociedade como um todo". 
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Nesses termos, uma empresa socialmente responsavel e aquela pautada por 

uma polftica institucional firme, etica, dinamica e empreendedora. E aquela que, com 

criatividade, gerencia e contribui com projetos sociais bern administrados, atuando 

ao lado de entidades da sociedade civil e do poder publico, na busca de alternativas 

para a melhoria da qualidade de vida. E, por isso, ela e duplamente beneficiada: 

primeiro porque consolida sua imagem como uma empresa moderna e, segundo, 

porque produtividade e competitividade estao diretamente relacionadas a qualidade 

de vida da comunidade na qual a organizagao esta inserida. 

3.3.2 Contexto externo e brasileiro 

Correa et al (2004) cita que "o despertar da responsabilidade social das 

empresas nao tern urn hist6rico cronologicamente definido. Ha na verdade, uma 

evolugao da postura das organizagoes em face da questao social, provocada por 

uma serie de acontecimentos s6cio-pollticos determinantes e, tambem, por aqueles 

que foram consequencia da inovagao tecnol6gica". 

Para Torres (2003), "a realizagao de agoes de carater social nao e uma 

pratica tao recente no meio empresarial. Porem, somente no final dos anos 60 e 

infcio da decada de 70, tanto nos Estados Unidos da America (EUA), quanto em 

parte da Europa, que uma atuagao voltada para o social ganhou destaque, 

basicamente como respostas as novas reivindicagoes de alguns setores da 

sociedade que levaram para o universo das empresas diversas demandas por 

transformagao na atuagao corporativa tradicional voltada estritamente para o 

economico". 

No Brasil, o movimento de valorizagao da responsabilidade social empresarial 

ganhou forte impulso na decada de 90, atraves da agao de entidades nao 

governamentais, institutes de pesquisa e empresas sensibilizadas para a questao. 

0 trabalho do Institute Brasileiro de Analises Sociais e Economicas - IBASE 

na promogao do Balango Social e uma de suas expressoes e tern logrado 

progressiva repercussao. Tambem o Institute Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social 



28 

A obtenc;ao de certificados de padrao de qualidade e de adequac;ao 

ambiental, como as normas ISO, par centenas de empresas brasileiras, tambem e 

outro sfmbolo dos avanc;os que tern sido obtidos em alguns aspectos importantes da 

responsabilidade social empresarial. 

A atuac;ao incansavel da Fundac;ao Abrinq pelos Direitos da Crianc;a pela 

erradicac;ao do trabalho infantil e a adoc;ao do selo Empresa Amiga da Crianc;a par 

numero expressive de empresas sao exemplos vivos do poder transformador da 

iniciativa privada. 

As enormes carencias e desigualdades sociais existentes em nosso pafs dao 

a responsabilidade social empresarial relevancia ainda maior. A sociedade brasileira 

espera que as empresas cumpram urn novo papel no processo de desenvolvimento: 

sejam agentes de uma nova cultura, sejam atores de mudanc;a social, sejam 

construtores de uma sociedade melhor. 

3.3.3 Institute Ethos e lbase 

0 Institute Ethos de Empresas e Responsabilidade Social e o Institute 

Brasileiro de Analises Sociais e Economicas (lbase) sao referencia no Brasil dentre 

as organizac;6es sem fins lucrativos que lutam pela difusao da responsabilidade 

social. 

0 Institute Ethos de Empresas e Responsabilidade Social e uma organizac;ao 

sem fins lucrativos fundada em 1998 que tern como missao mobilizar, sensibilizar e 

ajudar as empresas a gerirem seus neg6cios de forma socialmente responsavel, 

tornando-as parceiras na construc;ao de uma sociedade mais pr6spera e justa. 

Tern como associados algumas centenas de empresas em operac;ao no 

Brasil, de diferentes partes e setores de atividade. 0 Institute Ethos dissemina a 

pratica da responsabilidade social par intermedio de atividades de intercambio de 

experiencias, publicac;6es, programas e eventos voltados para seus associados e 

para a comunidade de neg6cios em geral. 

Para fortalecer o movimento pela responsabilidade social no Brasil, o Institute 

Ethos elaborou no ana de 2000 os lndicadores Ethos como urn sistema de avaliac;ao 
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do estagio em que se encontram as praticas de responsabilidade social nas 

empresas. 

0 lbase e uma institui<;ao sem fins lucrativos, sem vincula<;ao religiosa e 

partidaria criada em 1981 por diversos fundadores dentre os quais esta o soci61ogo 

Herbert de Souza, o Betinho. Sua missao e aprofundar a democracia, seguindo os 

princfpios de igualdade, liberdade, participa<;ao cidada, diversidade e solidariedade. 

0 lnstituto aposta na constru<;ao de uma cultura democratica de direitos, no 

fortalecimento do tecido associative e no monitoramento e influencia sabre polfticas 

publicas. Sua atua<;ao ultrapassa as fronteiras nacionais, tendo conex5es com 

outros pafses, especialmente na America Latina e Africa. 

Para radicalizar a democracia, o lbase desenvolve projetos e/ou iniciativas 

nas seguintes linhas: Alternativas Democraticas a Globaliza<;ao; Desenvolvimento e 

Direitos; Direito a Cidade; Economia Solidaria; Processo Forum Social Mundial; 

Juventude Democracia e Participa<;ao; Observat6rio da Cidadania: direitos e 

diversidade; Responsabilidade Social e Etica nas Organiza<;5es; Soberania e 

Seguran<;a Alimentar e Nutricional. 

Urn dos maiores projetos do lbase e o Balan<;o Social. Desde 1997, o 

soci61ogo Herbert de Souza e o lbase vern chamando a aten<;ao de empresarios e 

de toda a sociedade para a importancia e a necessidade da realiza<;ao e publica<;ao 

do balan<;o social das empresas em urn modelo unico e simples. 0 instituto lan<;ou 

urn modelo de balan<;o social padrao e urn guia de como elabora-lo. 

3.3.4 Empresa Publica e Cidada 

Os primeiros passos a serem levados em considera<;ao para o 

reconhecimento de uma empresa publica e cidada de acordo com o Corporate 

Social Responsability, citado no Guia de Boa Cidadania Corporativa 2000 sao: 

1. Desenvolva uma missao, uma visao e um conjunto de valores a serem 
seguidos. 
2. Para que a responsabilidade social seja uma parte integrante de cada 
processo decis6rio, e preciso que ela fac;a parte do DNA da companhia
seu quadro de missoes, visoes e valores. lsso leva a um comprometimento 
explfcito das liderangas e dos funcionarios com questoes como etica nos 
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neg6cios e respeito a acionistas, clientes, fornecedores, comunidades e 
meio ambiente. 
3. Coloque seus valores em pratica. E basico. De nada adianta ter um 
maravilhoso quadro de valores na parede do escrit6rio se eles nao sao 
exercitados e praticados a cada decisao tomada. 
4. Promova a gestao executiva responsavel - esse e um exerdcio diario e 
permanents. E preciso fazer com que cada executive leve em considera({ao 
os interesses dos seus partfcipes antes de tamar qualquer decisao 
estrategica. 
5. Com unique, eduque e treine- as pessoas s6 conseguirao colocar valores 
de cidadania corporativa em pratica se os conhecerem e souberem como 
aplica-los no dia-a-dia. 
6. Publique balan({os sociais e ambientais - elaborados par especialistas e 
auditores externos, eles garantem uma visao crftica de como acionistas, 
funcionarios, organiza({oes comunitarias e ambientalistas enxergam a 
atua9ao da empresa. 
7. Use sua influencia de forma positiva- o mundo corporative e formado par 
uma grande rede de relacionamentos. Use os valores cidadaos de sua 
empresa para influenciar a atua9ao de fornecedores, clientes e companhias 
do mesmo setor. 

3.3.5 Corporac;ao Etica 

STARKE (1999), seguindo o modelo empresarial criado por Reidenbach e 

Robin, identifica cinco estagios do desenvolvimento etico das corporac;oes. 

0 estagio me nos desenvolvido seria "a corporac;ao amoral", que busca o 

sucesso a qualquer custo, inclusive violando normas e valores sociais, e considera 

os empregados como meras unidades economicas de produc;ao. 

0 segundo estagio de desenvolvimento e chamado "a corpora gao legalista", que, 

apegada a lei, adota c6digos de conduta. Porem, estes mais parecem (e sao) 

"produtos de departamentos legais". 

Em uma terceira etapa esta a "corporac;ao receptiva", que se mostra 

responsavel socialmente por conveniencia; porque compreendem que as decisoes 

eticas podem ser do interesse da companhia a Iongo prazo, ainda que envolvam 

perdas economicas imediatas. Os c6digos de conduta das corporac;oes receptivas 

comec;am a tamar forma de "c6digos de etica". 

Em urn estagio urn pouco mais desenvolvido, onde se encontram cada vez 

rna is empresas, estao as "corporac;oes eticas que afloram". Estas reconhecem a 

existencia de urn contrato social entre os neg6cios e a sociedade, e procuram 

generalizar essa atitude por todos os setores da corporac;ao. Nestes casas, ha urn 

equilibria entre as preocupac;oes eticas e a lucratividade. 
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0 estagio mais desenvolvido, que nenhuma empresa teria atingido 

completamente ainda, seria o da "corpora9ao etica" idealizada por Reidenbach e 

Robin. 0 perfeito equilfbrio entre Iueras e etica envolveria recompensa aos 

empregados que se afastassem de a96es comprometedoras, incluiria problemas 

eticos no adestramento, e disporia de mentores para dar orienta9ao moral aos novos 

empregados. Trata-se de uma instancia moral que permearia toda a cultura 

corporativa. 

3.4 PRINCIPAlS EMPRESAS QUE DIVULGAM 0 BALAN<;O SOCIAL 

Segundo KROETZ (2000, p. 127), existem alguns pontos em comum 

encontrados nos BalanQOS Sociais divulgados pelas empresas no Brasil, sendo eles: 

1. divulgam dados quantitativos e qualitativos, com predominancia para os 
qualitativos; 

2. apresentam valores gastos na remunerac;:ao de: funcionarios, 
administradores, acionistas, terceiros e governos; 

3. revelam preocupac;:ao com o quadro funcional, e sao dados que compoem a 
maioria das informac;:oes contidas nos Balanc;:os Sociais; 

4. demonstram o apoio e investimentos a programas de educac;:ao, cultura, 
esporte e lazer, no ambito interno e externo a organizac;:ao; 

5. desenvolvem projetos na area de saude, procurando divulgar tais resultados; 
6. divulgam valores investidos e iniciativas implementadas na area do meio 

ambiente; 
7. apresentam outras contribuic;:oes a comunidade. 

Algumas variaveis, porem, sao encontradas em apenas algumas 
demonstrac;:oes, como e o caso: 

1 . da demonstrac;:ao do valor adicionado; 
2. da missao, das polfticas e dos valores da organizac;:ao; 
3. do programa de participac;:ao nos resultados; 
4. dos incentivos a criac;:ao de cooperativas; 
5. do reconhecimento do publico; 
6. das areas de neg6cio, em que a entidade atua; 
7. dos indicadores de ecoeficiencia; 
8. da relac;:ao da entidade com o cliente; 
9. da participac;:ao no mercado; 

3.4.1 Tendencias do Mercado Corporativo x Publica9ao do Balan9o Social 

Segundo SILVA e FREIRE (2001, p. 101), "entre as multiplas consequencias 

do processo de globaliza9ao economica tem-se destacado a crescente exacerba9ao 

da concorrencia no mercado advinda da tendencia generalizada ao liberalismo 

comercial em nivel mundial. Fundamentalmente, todas as abordagens 
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contemporaneas da gestao empresarial destacam a qualidade dos recursos 

humanos como ingrediente indispensavel para a afirmagao de sua competitividade." 

As propostas mencionadas e os projetos de lei em tramitagao sao 

concomitantes a urn movimento empresarial brasileiro em curso, relacionado a 

crescente preocupagao com as questoes sociais e com a adogao de posturas eticas 

no desempenho das suas atividades. Este movimento ja inclui urn numero 

consideravel de empresas no pals, registrando-se o aumento de varios eventos 

relacionados ao tema. Estas empresas vern investindo recursos com vistas a 

promogao do desenvolvimento social de seus empregados e de suas comunidades, 

adicionalmente aquelas agoes de carater obrigat6rio. 

Do ponto de vista estrategico, tais empresas identificam nestas agoes e 

condutas, diferenciais que se transformam em componente de sucesso para os 

negoc1os, criando condigoes favoraveis para sua continuidade. Dentre os 

argumentos que justificam esta percepgao se destacam, por exemplo: 

1) a melhoria do relacionamento com os funcionarios, que se sentiriam estimulados 

por trabalharem em urn ambiente favoravel ao seu desenvolvimento e ao de seus 

familiares, gerando aumento de produtividade e fidelidade a empresa; 

2) o reforgo de uma imagem positiva para a empresa e/ou marcas que representam, 

podendo gerar aumento da demanda pelo produto ou servigo ofertado, potencializar 

a criagao de mercados e a identificagao de novas oportunidades e parcerias. 

Desta forma e, ainda que com motivagoes distintas, varias empresas vern 

publicando espontaneamente algumas informagoes adicionais as demonstragoes 

contabeis ja obrigat6rias. Apesar disto, o conjunto de empresas que hoje publica seu 

Balango Social ainda e bastante restrito no Brasil - aproximadamente 70 empresas. 

Para efeitos comparativos, existem cerca de 1.000 empresas de capital aberto 

registradas na CVM. 

Muitos sao os fatores que contribuem para esse baixo nfvel de adesao. A 

maioria das empresas justifica esta atitude argumentando desconhecimento do 

assunto, inadequagao dos sistemas internos de levantamento desse tipo de 

informagoes e dos custos decorrentes desta adequagao e, ate mesmo, ausencia de 

interesse na questao, aliada ao fato desta demonstragao nao ser compuls6ria. 
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Na origem do debate brasileiro sabre o Balango Social as principais polemicas 

relacionaram-se a obrigatoriedade, aos custos adicionais decorrentes e ao tipo de 

indicadores que deveriam ser apresentados. Algumas empresas justificam sua 

contrariedade em relagao ao tema pelo entendimento de que ja cumprem sua fungao 

social ao pagar impastos e seguir a legislagao trabalhista vigente, alem de 

fornecerem beneffcios adicionais, como, par exemplo, pianos de saude e 

previdencia. Assim, a nogao de responsabilidade social estaria restrita ao 

cumprimento competente e com qualidade da principal missao da empresa. 

Vale a pena destacar que, com relagao aos dados referentes a forga de 

trabalho empregada, ja existe a obrigatoriedade da apresentagao anual dos mesmos 

ao Ministerio do Trabalho, resultando no Relat6rio Anual de lnformagoes Sociais 

(RAIS) e no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Quanta 

aos custos, segundo especialistas, as principais informagoes propostas no modelo 

do I BASE ou do projeto em tramitagao no Congresso ja constam dos balangos e dos 

relat6rios de administragao das companhias de capital aberto, s6 que de forma 

dispersa, o que exigiria apenas uma reordenagao dos dados contabeis disponfveis. 

Alem disso, par considerarem o Balango Social uma nova despesa temem 

que, em se tornando obrigat6rio, qualquer descontinuidade em sua publicagao possa 

ser traduzida pelo mercado como existencia de problemas internos a empresa. 

Ademais, algumas empresas consideram que o Balango Social inclui informagoes 

estrategicas, o que, supostamente, beneficiaria seus concorrentes diretos. Par fim, 

destaca-se o aspecto ideol6gico. Numero consideravel de empresas entende que 

somente o Estado e responsavel pelas agoes no ambito social. As empresas, 

caberiam suas atividades padrao, gerar empregos, Iueras e pagar impastos. 

Portanto, a forma, o tamanho e o conteudo dos balangos sociais publicados 

tern variado bastante. No perfodo de 1997/98, urn levantamento inicial realizado pelo 

IBASE reuniu 45 diferentes empresas que apresentaram seus balangos. Destas, 

cerca de 80% o fizeram de acordo com modelos pr6prios e 20% de acordo com o 

modelo do IBASE. A inexistencia de regras definidas para o conteudo faculta as 

empresas selecionarem as informagoes que desejam divulgar. 

Os chamados modelos pr6prios oscilam entre informagoes muito sucintas - as 

vezes apenas urn paragrafo, no meio dos relat6rios para a administragao ou dentro 
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do balan<;o patrimonial - ate publica<;oes bastante sofisticadas em termos de 

apresenta<;ao, mas nem sempre com a mesma qualidade de dados e de 

indicadores. Evidentemente, neste espectro de varia<;ao, destacam-se os balan<;os 

que efetivamente cumprem a tarefa de presta<;ao de contas e de divulga<;ao das 

a<;oes empreendidas, e nao apenas a de promo<;ao e de marketing. 

Contudo, as perspectivas acerca da evolu<;ao do debate em torno do Balan<;o 

Social vern ganhando contornos mais favoraveis nos ultimos anos, principalmente 

pela atua<;ao de algumas organiza<;oes voltadas para a promo<;ao e divulga<;ao do 

conceito e dos objetivos do documento. A Funda<;ao FIDES (Funda<;ao lnstituto de 

Desenvolvimento Social e Empresarial) e uma destas institui<;oes que desde sua 

cria<;ao, em 1986, visa vincular as principais diretrizes do Balan<;o Social ao 

ambiente empresarial. Recentemente, a Funda<;ao instaurou o Forum Permanente 

de Balan<;o Social, com o objetivo de ampliar e consolidar conhecimentos a partir do 

dialogo entre os diversos agentes envolvidos com o tema. 

3.4.2 Empresas brasileiras que divulgam o Balan<;o Social pelo Modelo IBASE e 
Fundos de Pensao 

Segundo SILVA e FREIRE (2001, p. 128) ate junho de 2000, 36 empresas 

haviam divulgado seus balan<;os sociais (1999/98), no modelo proposto pelo IBASE. 

A primeira vista, esse numero nao parece ser animador, porem, se 

lembrarmos que ao final de 1998 apenas tres empresas tinham ousado publicar 

cifras relativas as suas a<;oes sociais, vemos que o crescimento foi significative. 

Ousadia talvez seja a palavra mais adequada para expressar o ato de publicar o 

balan<;o social nos jornais, ja que o modelo IBASE, pela simplicidade de 

apresenta<;ao e pelo fato de ser quantitativa, possui a caracterfstica de ser revelador, 

o que o diferencia daqueles balan<;os sociais em que as empresas relatam suas 

a<;oes sociais apenas com textos promocionais e fotos bonitas. 

De qualquer modo, se o numero de empresas ainda nao e grande, essas 36 

que publicaram o balan<;o social representam receitas de R$ 93,1 bilhoes, cerca de 

10% do PIB brasileiro. Estamos tratando de companhias lfderes em suas areas de 

atua<;ao com forte impacto quanta ao efeito multiplicador. Grandes empresas como o 
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Banco ltau, maior banco do Brasil pelo criterio do Patrimonio Lfquido, e o grupo Pao 

de A<;ucar, maior empregador privado do Brasil, divulgaram seus Balan<;os Sociais 

no modelo IBASE. Espalhadas de norte a sui do pais, elas respondem por 360 mil 

empregos diretos. Na rela<;ao encontram-se empresas: industriais: Azaleia, Crecisa, 

lnepar, Marisol, SAR, Usiminas, Votorantim Papel e Celulose; de Minera<;ao: Vale do 

Rio Doce; do setor eletrico: Light e diversas do grupo Eletrobras; do setor financeiro: 

Banco do Brasil, Banco ltau e CEF; de telematica: Alternex e Brasil Telecom; do 

comercio varejista: Grupo Pao de A<;ucar de fundos de pensao: Petros e Previ. 

Ja que citamos fundos de pensao, cabe um esclarecimento que nos deixa 

otimista quanto a adesao de novas empresas a campanha pala divulga<;ao do 

Balan<;o Social. Caso fossem contabilizadas cada uma das empresas nas quais os 

fundos de pensao (Petros e Previ) possuem participa<;ao acionaria, hoje poderiamos 

dizer que ha mais de 100 empresas potencial mente capacitadas para divulgar o 

Balan<;o Social no modelo IBASE, pois a metodologia adotada pelos fundos foi a de 

apresentar o balan<;o social consolidado considerando os gastos realizados pelas 

empresas, com base na proporcionalidade de sua participa<;ao acionaria. (SILVA e 

FREIRE , 2001, p. 128): Relat6rios como o Balan<;o Social, juntamente com outros 

instrumentos de governan<;a corporativa, trazem informa<;6es cuja analise, assim 

como as das demonstra<;6es financeiras, podem afetar a percep<;ao externa, neste 

caso, sobre o papel social exercido pelas companhias, o que, em alguns mercados, 

ja influencia o seu valor acionario. 

As preocupa<;6es com a questao do desenvolvimento sustentavel

economico, ambiental e social - vern sendo gradualmente incorporadas as 

demandas dos consumidores, aos c6digos de condutas e valores empresariais e as 

rodadas de negocia<;6es comerciais internacionais. Da mesma forma, ja se 

identifica, atualmente, a existencia de investidores - individuais ou de grandes 

institui<;6es - que buscam aliar aos objetivos de obter retornos financeiros, seus 

valores e preocupa<;6es sociais, escolhendo empresas por sua performance etica e 

social e pelas contribui<;6es positivas ou nao que trazem para o seu mundo futuro e 

o das pr6ximas gera<;6es. 

Estes investidores comp6em um nicho de mercado que tern induzido a 

cria<;ao de fundos especificos, compostos por carteiras de empresas lucrativas, 



36 

selecionadas com base em criterios de responsabilidade social e ou ambiental. Os 

administradores deste tipo de aplicagao financeira analisam as polfticas corporativas 

em termos de seu hist6rico com o meio ambiente, com a comunidade, com os 

direitos humanos e na relagao capital-trabalho, assim como itens referentes a 

utilidade e seguranga dos produtos, num processo permanente de selegao, 

conhecido como screening. 

0 Calvert Social lnvestiment Fund e o Co-Operative Bank, ambos localizados 

na lnglaterra, sao dois exemplos caracterlsticos deste tipo de agao, na qual aspectos 

relacionados aos direitos humanos, as quest6es ambientais e as atitudes das 

empresas perante seus empregados sao essenciais na escolha de seus 

investimentos. 

Nos EUA, o California Public Employees Retirement System U.S Corporate 

Governance, urn dos grandes fundos de pensao, e o Council of lnstitucional 

Investors, que trabalha com fundos de pensao, se destacam pela promogao de 

ag6es ligadas aos aspectos sociais da governanga corporativa. 

A literatura internacional menciona ainda outras estrategias de investidores, 

conhecidas como shareholder activism ou advocacy, atitude dos acionistas em 

influenciar processos de gestao ou decis6es de investimentos, neste caso na 

diregao de aumento da performance financeira com aumento de bern estar para a 

sociedade. 

Outra forma de aplicagao financeira social de destaque e a decisao de 

destinar parcela dos ativos para instituig6es voltadas para o desenvolvimento 

comunitario das populag6es carentes, que disponibilizam credito para ag6es de 

melhoria das condig6es locais e para a promogao e geragao de emprego e renda. 

Estima-se que os investimentos realizados observando-se criterios ditos 

sociais representem apenas 10% do volume total investido mundialmente. Em bora 

reduzido, estes valores apresentam, no entanto, tendencia de aumento. 

Dados publicados em relat6rios do Social Investment Forum, uma associagao 

norte-americana sem fins lucrativos dedicada a promogao do conceito e da pratica 

do "investimento socialmente responsavel", destacam que o volume de recursos em 

carteiras administradas de forma a utilizar pelo menos uma forma de estrategia de 

investimento social subiu de US$1, 185 trilhao em 1997 para US$2, 16 trilh6es em 
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1999; os recursos envolvidos em programas de investimentos comunitarios nos EUA 

passaram de US$4 bilhoes, em 1997, para US$5,4 bilhoes em 1999. 

Segundo o UK Social Investment Forum, associa<;ao britanica sem fins 

lucrativos com estrutura e objetivos similares ao Social Investment Forum, o volume 

de recursos alocados, na lnglaterra, em fundos de investimento socialmente 

responsavel atinge 2 bilhoes. 

3.5. VERTENTES E PRINCIPAlS INDICADORES DO BALAN<;O SOCIAL 

Segundo a FIPECAFI (2000, p. 31) o balan<;o social deve ser elaborado em 

fun<;ao de quatro vertentes: Balan<;o Ambiental, Balan<;o de Recursos Humanos, 

Demonstra<;ao do Valor Adicionado - DVA, e Beneffcios e Contribui<;oes a 
Sociedade em geral. 

Essas vertentes, apresentadas a seguir, irao evidenciar a postura da empresa 

em cada aspecto, demonstrando, em valores monetarios, como esta atua em cada 

area da sociedade. 

3.5.1 Balan<;o Ambiental 

0 Balan<;o Ambiental apresenta a postura da empresa em rela<;ao aos 

recursos naturais. Conforme o Guia de Elabora<;ao do Balan<;o Social, do lnstituto 

Ethos (2007): "Os indicadores ambientais referem-se aos investimentos da empresa 

para mitigar ou compensar seus impactos ambientais e tambem aqueles que tern 

como objetivo permitir a melhoria da qualidade ambiental, seja por meio de inova<;ao 

tecnol6gica ou por programas internos de educa<;ao ambiental. lncluem ainda urn 

espa<;o para a empresa informar sabre projetos e a<;oes nao relacionadas com a 

opera<;ao ou produ<;ao e urn indicador qualitativo, de multipla escolha, sabre o 

estabelecimento de metas anuais de ecoeficiencia." 

0 modelo de balan<;o social sugerido pelo lbase sustenta que os indicadores 

ambientais compreendem os investimentos, monitoramento da qualidade dos 

resfduos/efluentes, despolui<;ao, gastos com a introdu<;ao de metodos nao

poluentes, auditorias ambientais, programas de educa<;ao ambiental para os (as) 
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funcionarios (as) e outros gastos com o objetivo de incrementar e buscar o 

melhoramento continuo da qualidade ambiental na produc;ao/operac;ao da empresa, 

despoluic;ao, conservac;ao de recursos ambientais, campanhas ecol6gicas e 

educac;ao socioambiental para a comunidade externa e para a sociedade em geral. 

Segundo Maisa de Souza Ribeiro (2005, p.19): "Ao captar, do meio ambiente, 

recursos renovaveis ou nao, a organizac;ao utiliza-se do patrimonio da humanidade. 

Quando nao consumidos totalmente e devolvidos de forma deteriorada, eles afetam 

negativamente o patrimonio natural, pela reduc;ao do volume de agua potavel, do 

nfvel de qualidade do ar e da area de terras habitaveis ou cultivaveis, o que 

restringe, a Iongo prazo, as condic;oes de vida das gerac;oes futuras e ate mesmo da 

presente". 

Conforme os lndicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial a 

empresa relaciona-se com o meio ambiente causando impactos de diferentes tipos e 

intensidade. Uma empresa ambientalmente responsavel deve gerenciar suas 

atividades de maneira a identificar estes impactos, buscando minimizar aqueles que 

sao negativos e amplificar os positivos. Deve, portanto, agir para a manutenc;ao e 

melhoria das condic;oes ambientais, minimizando ac;oes pr6prias potencialmente 

agressivas ao meio ambiente e disseminando para outras empresas as praticas e 

conhecimentos adquiridos neste sentido. 

Nas ultimas decadas a questao ambiental tern ganhado mais importancia e 

grande espac;o nas discussoes polfticas e sociais. As empresas, como parte da 

sociedade, sao cada vez mais pressionadas para melhorar e aperfeic;oar seus 

processos produtivos a fim de minimizar as agressoes ao meio ambiente. 

Os efeitos da interac;ao da empresa com o meio ambiente podem ser 

identificados por meio da definic;ao e manutenc;ao de programas e polfticas 

ambientais, compra de insumos e equipamentos antipoluentes, tratamento de 

resfduos dos produtos, recuperac;ao ou restaurac;ao de areas contaminadas, multas 

ou penalidades por inadequac;ao das atividades a legislac;ao, investimentos 

realizados em tecnologias antipoluentes, custos e despesas incorridos em prol da 

contenc;ao dos nfveis de poluic;ao, etc. 

De acordo com os lndicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial 

urn criteria importante para uma empresa consciente de sua responsabilidade 
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ambiental e um relacionamento etico e dinamico com os 6rgaos de fiscalizac;ao, com 

vistas a melhoria do sistema de protec;ao ambiental. A conscientizac;ao ambiental e 

base para uma atuac;ao pr6-ativa na defesa do meio ambiente, que deve ser 

acompanhada pela disseminac;ao dos conhecimentos e intenc;oes de protec;ao e 

prevenc;ao ambiental para toda a empresa, a cadeia produtiva e a comunidade. A 

conscientizac;ao ambiental deve ser balizada por padroes nacionais e internacionais 

de protec;ao ambiental (ex.: ISO 14.000). Entre as principais safdas do processo 

produtivo estao as mercadorias, suas embalagens e os materiais nao utilizados, 

convertidos em potenciais agentes poluidores do ar, da agua e do solo. Sao 

aspectos importantes na reduc;ao do impacto ambiental o desenvolvimento e a 

utilizac;ao de insumos, produtos e embalagens reciclaveis ou biodegradaveis e a 

reduc;ao da poluic;ao gerada. No caso desta ultima, tambem se inclui na avaliac;ao a 

atitude da empresa na reciclagem dos compostos e refugos originados em suas 

operac;oes. 

Andrade, Tachizawa e Carvalho (2000,p.7), afirmam: "a preservac;ao do meio 

ambiente converteu-se em um dos fatores de maior influencia da decada de 90, com 

grande rapidez de mercado. Assim, as empresas comec;am a apresentar soluc;oes 

para alcanc;ar o desenvolvimento sustentavel e ao mesmo tempo aumentar a 

lucratividade de seus neg6cios". 

0 passivo ambiental tern se tornado bastante importante nas negociac;oes de 

empresas, processes de privatizac;ao, concessao de creditos, etc. Maisa de Souza 

Ribeiro (2005, p.75) define: "Passivo Ambiental quer se referir aos beneffcios 

economicos ou aos resultados que serao sacrificados em razao da necessidade de 

preservar, proteger e recuperar o meio ambiente, de modo a permitir a 

compatibilidade entre este e o desenvolvimento economico, ou em decorrencia de 

uma conduta inadequada em relac;ao a estas questoes". 

3.5.2 Balanc;o de Recursos Humanos 

Segundo Maisa de Souza Ribeiro (2005, p.18): "A gestao de recursos 

humanos compreende todos os esforc;os para recrutar, organizar, manter, incentivar 

e treinar o corpo de colaboradores que serve a companhia". 
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Nesta linha, o Balanc;o de Recursos Humanos visa evidenciar o perfil da forc;a 

de trabalho bern como a remunerac;ao e beneffcios concedidos aos funcionarios. Os 

indicadores de recursos humanos incluem todos os investimentos voluntarios e 

obrigat6rios da empresa que beneficiam seus empregados e identificam de que 

forma se da o relacionamento da empresa com seu publico interno no que concerne 

a criac;ao de postos de trabalho, a utilizac;ao do trabalho terceirizado, a valorizac;ao 

da diversidade e a participac;ao de grupos historicamente discriminados no pals, 

como mulheres, negros e portadores de deficiencia. 

0 modelo de balanc;o social sugerido pelo lbase lista alguns indicadores de 

recursos humanos divididos em indicadores do corpo funcional: numero de 

empregados(as) ao final do perfodo, numero de admissoes durante o perfodo, 

numero de empregados(as) terceirizados(as), numero de estagiarios(as), numero de 

empregados(as) acima de 45 anos, numero de mulheres que trabalham na empresa, 

percentual de cargos de chefia ocupados por mulheres, percentual de negros(as) 

que trabalham na empresa, percentual de cargos de chefia ocupados por 

negros(as), numero de pessoas com deficiencia ou necessidades especiais e 

indicadores sociais internos: alimentac;ao, encargos sociais compuls6rios, 

previdencia privada, saude, seguranc;a e saude no trabalho, educac;ao, cultura, 

capacitac;ao e desenvolvimento profissional, creches ou auxflio-creche, participac;ao 

nos Iueras ou resultados e outros. 

De acordo com os lndicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial 

a empresa socialmente responsavel nao se limita a respeitar os direitos dos 

trabalhadores, consolidados na legislac;ao trabalhista e nos padroes da Organizac;ao 

lnternacional do Trabalho (OIT), ate porque isso e urn pressuposto indispensavel. A 

empresa deve ir alem e investir no desenvolvimento pessoal e profissional de seu 

publico interno, bern como na melhoria das condic;oes de trabalho e no estreitamento 

de suas relac;oes com funcionarios. 

Os beneffcios adicionais aos determinados por lei mostram o 

comprometimento da empresa com a melhoria das condic;oes de vida da sociedade, 

principalmente dos habitantes da comunidade onde esta inserida. 

Valorizando seus funcionarios com polfticas que auxiliem no seu trabalho e 

contribuam para uma melhor formac;ao profissional, a empresa estara motivando-os 
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a participarem mais ativamente de suas atividades, contribuindo para urn aumento 

na produtividade. lnvestir no crescimento e na valorizagao dos funcionarios gera 

resultados. 

3.5.3 Oemonstragao do Valor Adicionado- OVA 

A Oemonstragao do Valor Adicionado evidencia a contribuigao da empresa 

para o desenvolvimento da regiao, ou seja, discrimina o que a empresa agrega de 

riqueza a economia local e a forma como distribui essa riqueza. 

Segundo KROETZ (200, p.32): "A OVA e na realidade a diferenga entre os 

recursos consumidos que a organizagao adquiriu de terceiros e o que ela produziu, 

ou seja, representa o que foi agregado de valor ao produto/servigo (riqueza gerada), 

dentro de seu ciclo operacional. Oemonstrando, ainda, seu distribuigao para 

empregados, governo, financiadores, acionistas/ s6cios, etc". 

Maisa de Souza Ribeiro (2005, p.16) afirma que: "A OVA objetiva evidenciar 

os beneffcios propiciados em prol da comunidade como urn todo. lnforma quanta a 

empresa adicionou, no perfodo, aos recursos adquiridos de terceiros e como 

distribuiu esse valor adicionado entre a remuneragao da mao-de-obra e do uso de 

capital de terceiros Uuros e alugueis), impastos pagos ao governo, remuneragao do 

capital proprio Uuros dividendos sabre ele e Iueras retidos)." 

Marcia Martins de Luca define Valor Adicionado como sendo: "a remuneragao 

dos esforgos desenvolvidos para a criagao da riqueza da empresa. Tais esforgos 

sao, em geral, os empregados que fornecem a mao-de-obra, os investidores que 

fornecem o capital, os financiadores que emprestam os recursos e o governo que 

fornece a lei e a ordem, infra-estrutura s6cio-economica e os servigos de apoio". 

3.5.4 Beneffcios e Contribuigoes a Sociedade em Geral 

Nesta etapa do Balango Social, conforme Gelbcke, ludfcibus e Martins (2000, 

p. 32): "Tem-se a evidenciagao do que a empresa faz em termos de beneffcios 

sociais como contribuigoes a entidades assistenciais e filantr6picas, preservagao de 

bens culturais, educagao de necessitados etc. Aqui, a entidade ira demonstrar 
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quanto das riquezas geradas em suas atividades e destinado a beneficiar a 

comunidade na qual esta inserida". 

Para Tinoco (2001, p. 116): "A responsabilidade social pressupoe o 

reconhecimento da comunidade e da sociedade como parte interessada da 

organiza<;ao, com necessidades que precisam ser atendidas. Significa, ainda, a 

responsabilidade publica, ou seja, o cumprimento e a supera<;ao das obriga<;6es 

legais decorrentes das pr6prias atividades e produtos da organiza<;ao. E tambem o 

exercicio de sua consciencia moral e civica, advinda da ampla compreensao de seu 

papel no desenvolvimento da sociedade". 

Os indicadores listados pelo lnstituto Ethos como indicadores sociais externos 

sao todos os investimentos da empresa que tern a sociedade como beneficiaria: 

educa<;ao, cultura, saude e saneamento, esporte, combate a fome, seguran<;a 

alimentar, creches e outros. No modelo de Balan<;o Social proposto pelo IBASE isto 

sera evidenciado em lndicadores Sociais Externos, por meio dos quais se propoe 

demonstrar os investimentos que a empresa esta fazendo em sua comunidade. 

Conforme os lndicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial a 

comunidade em que a empresa esta inserida fornece-lhe infra-estrutura e o capital 

social representado por seus empregados e parceiros, contribuindo decisivamente 

para a viabiliza<;ao de seus neg6cios. 0 investimento pela empresa em a<;6es que 

tragam beneffcios para a comunidade e uma contrapartida justa, alem de reverter 

em ganhos para o ambiente interno e na percep<;ao que os clientes tern da propria 

empresa. 0 respeito aos costumes e culturas locais e o empenho na educa<;ao e na 

dissemina<;ao de valores sociais devem fazer parte de uma polftica de envolvimento 

comunitario da empresa, resultado da compreensao de seu papel de agente de 

melhorias sociais. 

3.6. OBRIGATORIEDADE DA PUBLICA<;AO DO BALAN<;O SOCIAL 

Em 14 de maio de 1997 a deputada federal do PT, Marta Suplicy, motivada 

pelas novas tendencias da decada de responsabilidade social das empresas e 

discussoes sobre a elabora<;ao do Balan<;o Social, apresenta na Camara dos 

deputados o Projeto de Lei n° 3.116/97, que tinha como principal objetivo tornar 
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obrigat6ria a publicagao do Balango Social para as empresas com mais de 100 

funcionarios. No entanto, tal projeto nao obteve sucesso. 

Todavia, ainda existem discussoes e projetos sabre o assunto, os quais serao 

tratados nos pr6ximos itens deste trabalho. 

3.6.1 Legislac;ao 

Segundo KROETZ (2000, p. 55), "americanos, europeus e latino-americanos, 

desde o final da decada de 70, desenvolveram "modelos" de Contabilidade Social, 

Auditoria Social e Balango Social seguindo interesses, particularidades e culturas 

pr6prias." 

Nao obstante, nesta citagao o autor descreve o surgimento do movimento 

nestas regioes, e nao necessariamente que a partir daf houve algum tipo de 

legislagao e regulamentagao para a publicagao destes demonstrativos com 

informagoes de cunho social. 

No entanto, com o surgimento deste novo conceito dentro das empresas e 

nesses grandes pafses, evidencia-se a necessidade de regulamentac;oes e criagao 

de procedimentos para apresentagao destas informagoes. Segundo KROETZ (2000, 

p. 56), as primeiras manifestagoes organizadas sabre o assunto podem ser 

caracterizadas como: 

1. Social Audit: (modelo norte-americano) traduzido em termos monetarios, como 
quantificador de vantagens e prejufzos sociais, e que visa completar futuramente o 
balan<;o financeiro tradicional. Tem como objetivo cuidar da imagem da empresa; 

2. Bilan Social: proposta francesa que deu origem a Lei n° 77.769, de 12-7-77, baseada na 
ideia de concilia<;ao com os trabalhadores; 

3. Die Sozialbilanz: estilo alemao que tenta sintetizar os dois modelos existentes (americano 
e frances). 

Os portugueses tambem aderiram ao Balango Social, tornando-o obrigat6rio por 

meio da regulamentagao expressa na Lei n° 141/85 de 14-11-85, que teve suporte 

no projeto da ex-ASDI (Acgao Sociai-Democrata lndependente). Sao caracterfsticas 

da lei: (a) obrigatoriedade de apresentagao para todas as empresas publicas e para 

as empresas privadas com mais de 100 empregados; (b) as informagoes atendem 

basicamente a area de recursos humanos; e (c) a apresentac;ao do Balango Social 
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da-se sob a forma de formulario a ser preenchido pelas empresas que se 

enquadram nas condi96es exigidas pela legisla9ao. 

No Brasil, a discu9ao sobre a elabora9ao do Balan9o Social compatfvel com a 

realidade do pais iniciou-se em 1976, por urn grupo de estudiosos da 

responsabilidade social da empresa, ligados a ADCE - Uniapac Brasil e a Funda9ao 

Fides. 

Entretanto, somente na decada de 90 e que surgiram projetos Lei com vistas 

a regulamenta9ao do Balan90 Social no pais. No Senado Federal, projeto de Lei do 

Senado n° 117, de 1996, que faz men9ao de tornar obrigat6ria a publica9ao do 

Balan9o Social para as entidades que ja sao obrigadas a divulgar seu Balan9o 

Patrimonial,· e ainda o Projeto Lei n° 3.116/97 no Congresso Nacional, proposto 

pelas deputadas Marta Suplicy, Maria da Concei9ao Tavares e Sandra Starling, pelo 

qual se pretendia estabelecer a obrigatoriedade da publica9ao do Balan9o Social 

para as entidades publicas de modo geral e as empresas privadas com mais de 100 

empregados. 

Todavia, esse projeto de Lei chegou ate a Comissao do Trabalho, 

Administra9ao e Servi9o Publico da Camara dos Deputados em 19/06/1997 e foi 

arquivado em 01/02/1998. Nao obstante, em substitui9ao ao Projeto Lei arquivado, 

tramita atualmente na Camara dos Deputados o Projeto Lei n° 32/99, de autoria do 

deputado Paulo Rocha, apresentado no dia 03/02/1999, sendo uma reapresenta9ao 

do Projeto Lei n° 3.116/97. 

Contudo, segue em tramita9ao na Camara dos Deputados o Projeto Lei n° 

32/99, sendo possivel agregar a esta iniciativa outras praticadas, com exito, na 

esfera municipal, como por exemplo, a Lei n° 8.116 da Prefeitura Municipal de Porto 

Alegre - Rio Grande do Sui, que prop6e a cria9ao do Balan9o Social e incentiva as 

empresas estabelecidas no ambito do Municipio de Porto Alegre a publicar o mesmo 

e ainda trata de outras providencias sobre o tema, e, alem disso, recentemente, na 

esfera estadual a Lei n°11. 440, aprovada em 18/01/2000 no Estado do Rio Grande 

do Sui, que cria o Certificado Responsabilidade Social - RS, para empresas 

estabelecidas no ambito do Estado do Rio Grande do Sui. 
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3.6.2 Certificac;ao 

0 reconhecimento da dimensao social das empresas e o seu monitoramento 

requerem, portanto, que sejam criados e consolidados instrumentos de 

demonstrac;ao dos atos e valores relevantes para a sociedade, ou para os parceiros 

da empresa (stakeholders), que nao apenas dos resultados das atividades-fim. Para 

as empresas com tal visao o Balanc;o Social e outros tipos de relat6rios sao 

documentos que permitem aos empresarios e executives identificar, medir e agir 

sabre os fatos sociais vinculados a empresa, tanto interna como externamente. Para 

a sociedade, proporciona urn panorama mais clara da organizac;ao e da 

administrac;ao da empresa, no campo social e ambiental. 

Na vanguarda dos conceitos de etica e cidadania corporativa sao conhecidas 

as posturas de empresas como a The Body Shop e Ben and Jerrys. Tambem a 

British Petroleum e a Shell, empresas petroquimicas, lanc;aram recentemente 

documentos especificos. Esta ultima, assim como a Nike, par exemplo, que ja 

enfrentaram dificuldades em func;ao de desastres ecol6gicos ou de denuncias de 

desrespeito trabalhistas em sua cadeia de fornecedores, implementaram 

mecanismos de monitoramento para a adoc;ao e correc;ao de condutas empresariais. 

A implementac;ao de mecanismos de acompanhamento e de prestac;ao de 

contas vern ocupando Iugar de destaque na agenda internacional, embora exista 

grande diversidade de entendimento quanta ao grau de transparencia das 

informac;oes a serem divulgadas, quais sao estas informac;oes, de que forma devem 

ser apresentadas, se devem ser padronizadas ou nao, questoes sabre fiscalizac;ao e 

outras preocupac;oes. 

Nao existe urn instrumento de prestac;ao de contas que reporte 

simultaneamente as performances financeiras, sociais e ambientais, assim como 

nao existe urn unico padrao para cada urn destes aspectos abordados. Alguns 

modelos situam-se na esfera das aspirac;oes empresariais, como as formulac;oes de 

condutas, missao e valores a serem perseguidos, que servem como mecanismos de 

orientac;ao e monitoramento interno, enquanto outros definem as metas e politicas a 

serem seguidas para a obtenc;ao dos resultados esperados. Destacam-se, nestes 

esforc;os, as grandes empresas de atuac;ao global, com diversas linhas de produc;ao 
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e extensa cadeia de fornecedores espalhados pelo mundo e aquelas cujas 

atividades tern impacto significativo sabre o meio ambiente. 

Algumas normas internacionais vern sendo criadas por 6rgaos ou instituigoes 

especfficas, principalmente organizagoes nao governamentais e organismos 

multilaterais, visando desenvolver e consolidar urn conjunto de padroes e 

indicadores aceitaveis e auditaveis no que se refere aos aspectos eticos e de 

responsabilidade social. 

Assim como as Normas ISO 9.000 e ISO 14.000 certificam empresas por sua 

capacidade gerencial (qualidade do processo de produgao) e pelo respeito ao meio 

ambiente, existem a as Normas BS 8.800 e a SA 8.000 que certificam, 

respectivamente, as empresas que dao garantias adequadas para a seguranga e a 

saude do trabalhador e as que respeitam os direitos humanos e trabalhistas. 

A Social Accountability Standart (SA) 8.000 possui estrutura similar a da ISO 

9.000 e enfatiza os direitos dos empregados como licenga maternidade, 

remuneragao de horas extras e salarios que garantam a cobertura das necessidades 

mfnimas dos trabalhadores, dentre outras. A norma e baseada nos preceitos da 

Organizagao lnternacional do Trabalho (OIT) e foi criada pelo Council on Economic 

Priorities Accreditation Agency (CEPAA), uma organizagao internacional afiliada ao 

Council on Economic Priorities (CEP) de Nova lorque, que possui como diretriz 

central a difusao das questoes relativas a condigoes trabalhistas dentre os 

consumidores de todo o mundo, conhecida por seu guia ao consumidor Shopping for 

a Better World. 

Atualmente, algumas empresas, como por exemplo, a Avon, passam por urn 

processo de auditoria a fim de obter o certificado com o objetivo de que no prazo de 

cinco anos todos os seus fornecedores tambem o tenham. No Brasil, a fabricante de 

papel e celulose Bahia Sui e o Centro de Excelencia Empresarial (CESG), do 

Parana, devem ser as primeiras empresas certificadas pela SA 8.000. 
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4. ESTUDO DE CASO DA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA- COPEL 

Todos os conceitos e teorias estudadas ate o momenta serao aplicados ao 

estudo de ca~o do balango social da Companhia Paranaense de Energia (Copel). 

Pretende-se primeiramente apresentar a estrutura e caracterfstica desta companhia, 

sua dimensao social e ambiental para que ap6s seja analisado em detalhes seu 

balango social relativo ao ano de 2006 e 2007 - mais recentes balangos publicados 

pela empresa. 

4.1. ESTRUTURA E CARACTERISTICAS DA EMPRESA 

4.1.1 Perfil da empresa 

A Companhia Paranaense de Energia - Copel e uma sociedade por ag6es, de 

capital aberto, constitufda sob a forma de sociedade de economia mista e controlada 

pelo Governo do Estado do Parana. E destinada, atraves de suas subsidiarias, a 

pesquisar, estudar, planejar, construir e explorar a produgao, transformagao, 

distribuigao, comercializagao e o transporte de energia, em qualquer de suas formas, 

principalmente a eletrica, podendo tambem participar, em conjunto com empresas 

publicas ou privadas de cons6rcios, companhias e empresas cujos objetivos sejam o 

desenvolvimento de atividades nas areas de energia, telecomunicag6es e gas 

natural. 

A Copel e a maior empresa do Parana e atua com tecnologia de ponta nas 

areas de geragao, transmissao e distribuigao de energia, alem de telecomunicag6es. 

Foi criada em 26 de outubro de 1954 pelo entao governador Bento Munhoz da 

Rocha Neto, cujo objetivo inicial foi construir todo o sistema eletrico no Parana, ate a 

epoca praticamente inexistente. 

Abriu seu capital ao mercado de ag6es em abril de 1994 (Bovespa) e tornou

se em julho de 1997 a primeira do setor eletrico brasileiro listada na Bolsa de 

Valores de Nova lorque. 

Sua marca tambem esta presente, desde junho de 2002, na Comunidade 

Economica Europeia, com seu ingresso na Latibex - o brago latinoamericano da 
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Balsa de Valores de Madri. A partir do dia 7 de maio de 2008, as agoes da Capel 

passaram a integrar oficialmente o Nfvel 1 de Governanga Corporativa da Balsa de 

Valores de Sao Paulo - Bovespa. 

0 capital social da Capel hoje e de R$ 4.460 milhoes, composto por agoes 

sem valor nominal, e o numero de atual de acionistas e 25.254. 

4.1 .2 Areas de Atuagao 

A Companhia atende diretamente a 3.455.760 unidades consumidoras em 

393 municfpios e 1.118 localidades (distritos, vilas e povoados) paranaenses. Nesse 

universo incluem-se 2,7 milhoes de lares, 60 mil industrias, 289 mil estabelecimentos 

comerciais e 335 mil propriedades rurais. 

Opera urn abrangente e eficaz sistema eletrico com parque gerador proprio de 

usinas, linhas de transmissao, subestagoes, linhas e redes eletricas do sistema de 

distribuigao e urn moderno e poderoso sistema optico de telecomunicagoes que 

integra as principais cidades do Estado. 

Empreendedora de varias usinas instaladas no Parana, a Companhia, alem 

de gerar, transporta energia eletrica via redes e subestagoes e distribui para todo 

estado. Tambem possui participagoes em outras empresas e atua nas areas de 

comercializagao de energia e de telecomunicagoes. 

Efetua em media, mais de 70 mil novas ligagoes a cada ano, atendendo 

praticamente 100% dos domicflios nas areas urbanas e passa de 90% nas regioes 

rurais. 

Hoje as usinas, linhas de transmissao e de distribuigao da Capel irradiam luz 

e oferecem conforto e paz social para todo Estado do Parana e estados vizinhos. 

Este cenario de progresso vern sendo conquistado ao Iongo de 5 decadas, com 

base no potencial hidraulico, no domfnio tecnologico e, principalmente, no espfrito 

empreendedor e na capacidade criativa dos seus quadros tecnicos e profissionais. 0 

quadro de pessoal e integrado por 8,1 mil empregados. 

No setor de pesquisa e desenvolvimento, por agao propria e em conjunto com 

o LACTEC e outras importantes entidades de pesquisa tern realizado e desenvolvido 

diversos produtos que auxiliam na melhoria da qualidade, da confiabilidade e do 
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suprimento dos sevigos de energia eletrica, de distribuigao de gas, de fontes 

alternativas e renovaveis de energias e de telecomunicagoes aos cidadao e 

empresas de todo o Estado do Parana. 

A Copel participa acionariamente de outras sociedades ou cons6rcios em 

diversas areas de atuagao. Com vistas a concentrar investimentos em 

empreendimentos alinhados a seu core business e a seu referencial estrategico, a 

Companhia vern reavaliando sua carteira de ativos em participagoes. Na modalidade 

de produtor independente de energia eletrica, a Copel tern participagao em cinco 

empreendimentos de geragao, com potencia instalada total de 887,4 MW, estando 

todos em operagao atualmente. Participa tambem nos setores de saneamento, gas, 

telecomunicagoes e servigos 

4.1.3 Estrutura da empresa 

Sua estrutura compreende a operagao de: Parque gerador proprio composto 

por 18 usinas (17 delas, hidreletricas), cuja potencia instalada totaliza 4.550 MW e 

que responde pela produgao de algo como 7% de toda eletricidade consumida no 

Brasil; 15 dessas usinas sao automatizadas e comandadas a distancia; Sistema de 

transmissao e composto por ativos acima de 230 kV totaliza 1.835 km de linhas e 30 

subestagoes (todas elas automatizadas), somando 10,2 mil MVA (megavolts

amperes) de potencia de transformagao; Sistema de distribuigao com 179.187 km de 

linhas e redes ate 138 kV- o suficiente para dar quatro voltas em torno da Terra pela 

linha do equador - e 344 subestagoes ( das quais 340 automatizadas e operadas a 
distancia); Sistema 6ptico de telecomunicagoes (lnfovia do Parana) com 5.381 km 

de cabos OPGW instalados no anel principal e radiais urbanos (cabos 

autosustentados) que totalizam 6.629 km, alcangando 188 cidades do Estado. 

A Copel conta com tres subsidiarias, que cuidam de diferentes ramos de 

neg6cios da empresa. Copel Geragao e Transmissao S.A. e Copel Distribuigao S.A. 

sao responsaveis pela energia, principal setor de atuagao da empresa. Abrindo urn 

novo leque de possibilidades para seus consumidores, a Copel Telecomunicagoes 

S.A., traz o nome da Copel para o disputado e altamente promissor ramo das 

telecomunicagoes. 
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4.1.4 Missao, Visao e Valores 

Como missao a empresa estabeleceu "gerar, transmitir, distribuir e 

comercializar energia, bern como prestar servic;os correlatos, promovendo 

desenvolvimento sustentavel e mantendo o equilibria dos interesses da sociedade 

paranaense e dos acionistas". 

No tocante a visao, definiu "ser a melhor empresa nos setores em que atua e 

referencia em governanc;a corporativa e sustentabilidade empresarial", tendo como 

valores: Transparencia - prestac;ao de contas das decisoes e realizac;oes da 

empresa para informar seus aspectos positivos e/ou negativos a todas as partes 

interessadas; Etica - resultado do pacta coletivo que define comportamentos 

individuais alinhados a um objetivo comum; Respeito- considerac;ao como proximo; 

Responsabilidade Social e Ambiental - conduc;ao da vida da empresa de maneira 

sustentavel, respeitando os direitos de todas as partes interessadas, inclusive das 

futuras gerac;oes e o compromisso com a sustentac;ao de todas as formas de vida; 

Seguranc;a - ambiente organizacional seguro que permite a continuidade da vida da 

Companhia. 

A Capel definiu como prioridade a implantac;ao da gestao empresarial 

orientada para a sustentabilidade, cujo modelo busca o alinhamento dos esforc;os 

para atingir e garantir, com base nos valores da Companhia e na gestao otimizada 

dos processos, os resultados nos eixos economico, social e ambiental, de forma 

balanceada para as partes interessadas, bern como o desenvolvimento e o 

crescimento sustentavel da empresa, com vistas a adequac;ao da empresa aos 

padroes internacionais de governanc;a, transparencia e sustentabilidade, em 

conformidade com o compromisso renovado junto ao Pacta Global. 

Comprometida com o bem-estar e o desenvolvimento, a empresa nao se 

limita em levar somente energia eletrica a populac;ao. Esta presente no dia-a-dia dos 

paranaenses ao promover o crescimento s6cio-econ6mico, responsabilidade 

ambiental e o desenvolvimento sustentavel. 

Pioneira no Brasil em estudos e relat6rios de impacto ambiental na 

construc;ao de usinas hidreletricas, a Capel vern ao Iongo dos anos praticando 
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importantes agoes e programas nessa area, que atestam o seu compromisso com o 

desenvolvimento sustentavel. 

Adotou as diretrizes GRI - Global Reporting Initiative - na elaboragao do seu 

Relat6rio Anual e o principal resultado e a percepgao e confianga do mercado, que 

se refletem no aumento do valor real de uma empresa. 

4.1.5 Pn3mios 

Ao Iongo dos varios anos de atuagao, a Companhia Paranaense de Energia 

conquistou varios premios. 

No ana de 2009, a empresa ja recebeu o Premia Reputagao Corporativa 

2009, tendo sido considerada a segunda marca corporativa mais respeitada do 

Parana. Foram avaliados cinco quesitos e a Capel foi a melhor colocada no item 

"Hist6rico e Evolugao", que aponta as companhias com as trajet6rias mais 

admiradas pelos clientes. 

No ana de 2008, a Capel conquistou o Premia Perfil Empresarial do Parana 

no Ranking de Balangos Sociais e Ambientais Setor Social e Ambiental em 

reconhecimento ao modelo de gestao numa polftica de pratica voltada a 
sustentabilidade social e ambiental. Tambem em 2008 recebeu o Premia Top of 

Mind nas categorias Grande Empresa do Parana, Empresa que voce gostaria de 

trabalhar e Empresa preocupada com Problemas Sociais. 

Em 2007, a Capel recebeu, dentre outros varios premios, o Premia Melhores 

Balangos Sociais e Ambientais par investir em agoes e ideias que ampliam 

horizontes e demonstram a sua responsabilidade s6cio-ambiental de forma 

transparente pelos demonstratives no balango publicado em 2007. Neste mesmo 

ana a Capel foi inclufda entre as 250 melhores e maiores companhias energeticas 

do mundo, conquistando o Premia Platts Top 250- Global Energy Company. Outro 

premia que merece destaque no ana de 2007 e o Premia Empresa Cidada, recebido 

pelas informagoes apresentadas em seu Relat6rio Social. 
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4.2. DIMENSAO SOCIAL E AMBIENTAL DA EMPRESA 

A Capel esta diretamente ligada a varies eventos e agoes sociais e 

ambientais externos e ainda pratica agoes internas relativas a estes assuntos. A 

seguir, apresentaremos todas as agoes sociais e ambientais e ainda todos os 

programas corporativos implantados na empresa que visam abranger tais agoes. 

4.2.1 Agoes e Programas Sociais 

A Companhia declara-se fortemente comprometida com agoes sociais 

externas, como por exemplo, o Pacta Global das Nagoes Unidas, que participa 

desde seu langamento, em 2000, tendo sido pioneira na adesao a ele. Desde entao, 

o alinhamento das iniciativas e polfticas corporativas com os princfpios do Pacta e 

uma busca sistematica da Capel, com o objetivo de incorporar plenamente esse 

referencial etico global ao dia-a-dia da Companhia. Para materializar essa 

incorporagao, a Capel dividiu seus esforgos em tres grandes linhas de atuagao. 

A primeira refere-se as dimensoes internas da organizagao e envolvem 

constante aperfeigoamento de sistemas de gestae e pollticas corporativas. A 

segunda linha de atuagao, considerada estruturante, esta voltada a agao externa da 

Companhia e diz respeito ao apoio a formulagao, implementagao e melhoria de 

politicas publicas inclusivas que promovam maior sustentabilidade da sociedade 

como urn todo. A terceira linha de trabalho e a atuagao direta, normalmente em 

parceiras com outras empresas, instituigoes ou organizagoes, em projetos e 

iniciativas sociais e ambientais. Separadas apenas para maior clareza, as tres linhas 

sao tratadas como estrategicamente sinergicas e complementares. 

Em 2008, a humanidade comemora os 60 anos da Declaragao Universal de 

Direitos Humanos- DUDH e as empresas estao convocadas a participar, 

notadamente as mais responsaveis e signatarias do Global Compact, em sua esfera 

de influencia, para proteger, respeitar e remediar os direitos humanos. 

Assim, em 2008, a Capel tera como bandeira de responsabilidade corporativa 

a ampla promogao dos direitos humanos universalmente aceitos atraves da criagao 

e manutengao de Programas Corporativos Sociais, sendo eles: Programa de 
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Promoc;ao da Diversidade; Programa Corporativo de Seguranc;a Alimentar e de 

Desenvolvimento Comunitario Sustentavel; Programa Corporativo de Acessibilidade. 

Nao obstante, a empresa ap6ia algumas polfticas publicas, como fomentadora 

do desenvolvimento social e economico do Estado do Parana, participa e ap6ia 

diversos movimentos conjuntos com 6rgaos do governo, Organizac;oes Nao

governamentais - ONGs e outras entidades para a ampla promoc;ao da cidadania, 

sobretudo junto a comunidades mais carentes. como por exemplo: 

1. A9ao Cooperar: Programa do Governo do Parana, realizado pela Companhia de 

Habitac;ao do Parana, foi lanc;ado com o objetivo de oferecer servic;os gratuitos 

que promovam a cidadania e a inclusao social da populac;ao de baixa renda. 

Constitui-se de feira de servic;os gratuitos itinerante, a qual dada sua abrangencia 

e potencial, e referencia em termos de valorizac;ao do homem e de inclusao 

social em defesa da cidadania em todo o Estado do Parana. A Capel participa 

oferecendo os seguintes servic;os: pedidos de novas ligac;oes eletricas, 

regularizac;ao das ligac;oes clandestinas, cadastro social para as famflias de baixa 

renda, demonstrac;oes sabre uso seguro de energia, dentre outros. Em 2007, 

foram realizados 13 eventos, atingindo 16.1 00 pessoas. 

2. PR em a9ao: Programa do Governo do Parana, realizado em parceria com o 

Poder Judiciario, 6rgaos publicos federais e municipais, federac;oes e a 

sociedade civil organizada, tendo como objetivos valorizar o exercicio da 

cidadania e promover a inclusao social, por meio da prestac;ao de servic;os nas 

areas de justic;a, saude e cultura, a populac;ao dos municipios de mais baixo 

fndice de Desenvolvimento Humano - IDH. Em 2007, foram realizados 14 

eventos, atingindo cerca de 62.800 pessoas. Tal como no programa Ac;ao 

Cooperar, a Capel participa desta importante feira de servic;os itinerante 

oferecendo servic;os em sua area de atuac;ao. 

3. Semana da Seguran9a: Com grande envolvimento de quase 500 colaboradores, 

em 2007 cerca de 80 cidades em todo o Parana participaram da campanha 

Semana da Seguranc;a, que visa ao uso seguro da energia eletrica. Mais de 150 

escolas foram visitadas, alcanc;ando a participac;ao de quase 50.000 estudantes e 

professores, e mais de 150.000 transeuntes receberam orientac;ao especifica 

sabre o assunto em prac;as, terminais de onibus, rodoviarias, cruzamentos na via 
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publica, mercados, cooperativas, sindicatos rurais, agentes credenciados, lojas 

de material de construgao civil e de equipamentos agrfcolas, ferry boats, dentre 

outros. Cerca de 3.000 trabalhadores da construgao civil participaram tambem da 

Semana da Seguranga. 

4. CONSEAIPR- Conselho de Seguranga Alimentar do Parana: Espago de 

articulagao entre o Governo do Parana, a sociedade civil organizada e o Governo 

Federal, o Consea/PR tera carater consultivo, com a fungao de propor polfticas, 

programas e agoes que configurem o direito humano a alimentagao como parte 

integrante do direito de cada cidadao. Em 2003, o Governo do Parana, em agao 

interinstitucional articulada pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e 

Promogao Social com as demais Secretarias de Estado, incluindo a Capel, e em 

parceria com a sociedade civil organizada, formulou o programa Fame Zero 

Parana. Desde entao, a Capel vern participando de todos os levantamentos, 

diagn6sticos, elaboragao de projetos e analises das polfticas publicas de 

Seguranga Alimentar do Estado do Parana e do Brasil. Em 2007, foram 

realizados 43 eventos, com a participagao de 73.500 pessoas. 

No entanto, ainda no ambito publico a empresa possui alguns lncentivos 

Fiscais, sendo que as contribuigoes levadas a efeito sob os auspfcios da Lei 

Rouanet no exercfcio de 2007, no total de R$ 5,0 milhoes, foram efetuadas em 

projetos devidamente aprovados pelo Ministerio da Cultura. 

Ainda dentro do espfrito de voluntariado, a Companhia participou e incentivou 

doagao ao Fundo dos Direitos da lnfancia e da Adolescencia - FlA. Em 2007, a 

Capel destinou a projetos inscritos no FIA, urn total de R$ 1 ,6 milhoes (nao inclusos 

valores da Compagas), utilizando incentivos fiscais. Dentre os projetos beneficiados, 

citamos ode Ampliagao do Atendimento Hospitalar do Hospital Pequeno Prfncipe e 

Qualidade de Vida e Bern Estar do Pequeno Cotolengo. 

Os maiores beneficiados pelo apoio a Projetos Culturais e Sociais foram 

atraves da Lei Rouanet, em 2005, a exposigao "Cfcero Dias - uma vida pel a pintura", 

em 2006, a exposigao "Eternos Tesouros do Japao", em 2007, a exposigao "Kurt 

Schwitters no Brasil" e ainda em 2006 e 2007, o projeto de ampliagao do Hospital 

Pequeno Prfncipe, em Curitiba. 
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Entretanto, internamente a companhia pratica ac;oes de cunho social voltadas 

aos seus clientes. Entre as ac;oes implementadas na busca do atendimento a 

necessidades dos clientes, cita-se: a capacitac;ao de atendentes na linguagem de 

sinais Libras e a adoc;ao do posto de atendimento m6vel para comunidades mais 

distantes dos grandes centros e localidades que nao possuem unidade de 

atendimento personalizado. Tal posto, alem de proporcionar atendimento comercial, 

divulga informac;oes sobre uso seguro e eficiente de energia, programas sociais e 

direitos e deveres dos consumidores. 

No ambito do atendimento a necessidades dos clientes, cabe destacar, ainda, 

que a Copel e pioneira no setor eletrico brasileiro em promover arrecadac;oes para 

entidades que prestam servic;o a comunidade atraves de sua fatura de energia. A 

primeira entidade a usufruir deste servic;o foi a Pastoral da Crianc;a, em 1998. Hoje, a 

politica beneficia urn total de 67 entidades. Para se candidatar, a entidade deve ter 

carc~ter assistencial ou ser de interesse coletivo, nao ter fins lucrativos e apresentar a 

documentac;ao requerida. 

A Copel possui urn banco de dados de informac;oes sobre clientes que sao 

tratadas confidencialmente, atraves de sistemas, processos e procedimentos que 

garantem sua privacidade. Esta em desenvolvimento a revitalizac;ao tecnol6gica dos 

sistemas que compoem esse banco de dados, para manutenc;ao de sua 

confiabilidade e aperfeic;oamento da gestao do relacionamento com os clientes dos 

varios segmentos. 

Nao obstante, a companhia pratica politicas de incentivo a comunicac;ao 

Comercial e lnstitucional, com vistas a fazer chegar aos 3,4 milhoes de clientes 

informac;oes permanentes de interesse publico, que abrangem o uso seguro e 

eficiente da energia, programas sociais, direitos e deveres do consumidor, as quais 

atendem a Resoluc;ao Aneel n° 456, artigo 100. 

Dentre as ac;oes realizadas no decorrer de 2007, em atendimento ao que 

dispoe a legislac;ao vigente, e visando maior aproximac;ao com a comunidade e a 

veiculac;ao de informac;oes relativamente ao uso seguro da energia eletrica, a 
cidadania e aos cuidados com o meio ambiente, destaca-se a campanha de verao 

no litoral paranaense e a semana nacional da seguranc;a com energia eletrica. 
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Adicionalmente, foca-se ac;oes para esclarecimentos sobre Algas Azuis, usuarios de 

equipamentos de sobrevida e manutenc;ao da iluminac;ao publica. 

Alem disso, para minimizar impactos negativos de seus produtos e servic;os 

na comunidade, a Companhia promove ac;oes sistematicas de educac;ao sobre o uso 

correto da energia e conscientizac;ao para evitar acidentes, por meio de estac;oes de 

radio; palestras (em empresas, cooperativas rurais, associac;oes de classe e na 

comunidade em geral); faturas de energia e envelopes; feiras e eventos; calendario 

rural (que disponibiliza autoleitura do consumo de energia); e de seu site na internet 

e ainda a companhia oferece: Kit escola e agentes arrecadadores para distribuic;ao 

de material informativo da Copel. 

Entretanto, a empresa, alem de fazer trabalhos de cunho social junto a 

clientes e a comunidade, ainda possui projetos sobre o tema junto a seus 

fornecedores. A Copel realiza contratac;oes de materiais e servic;os em conformidade 

com a Lei no 8.666/93 (Lei de Licitac;oes) e outros instrumentos legais pertinentes, 

nao sendo possfvel que se estabelec;am criterios que visem a escolha regionalizada 

de fornecedores. 

Nos processos de cadastramento de fornecedores e nas fases de habilitac;ao 

dos participantes de licitac;oes, e exigida declarac;ao, assinada por s6cio, proprietario 

ou diretor, devidamente identificado, de que a empresa nao imputa trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, a menor de 18 anos e qualquer trabalho a menor de 16 anos. 

Exige-se tambem, nessa declarac;ao, que aquela informe se emprega menor, a partir 

de 14 anos, na condic;ao de aprendiz. 

Na habilitac;ao de fornecedores, os quais sao classificados pela especificidade 

do servic;o e pelo seu porte, ha avaliac;ao de aspectos relacionados a questoes de 

natureza jurfdica, economico-financeira e tecnica, recebendo as empresas 

habilitadas certificado de cadastro, o qual e utilizado por elas para habilitar-se 

futuramente em outros 6rgaos da administrac;ao publica, em especial nas prefeituras 

municipais. Anualmente, ha renovac;ao da habilitac;ao dos contratados em cadastro 

especffico, ocasiao em que e formalmente verificado o tiel cumprimento as 

exigencias estabelecidas em contratos firmados por eles com a Co pel. 

No ambito corporativo, a empresa pratica varias polfticas sociais junto a seus 

colaboradores, sendo que dos 8.347 empregados do quadro proprio estao 
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distribufdos em quatro carreiras em fun<;ao da natureza das atividades e dos 

requisitos de cargo, a saber: operacional (2.757 empregados), administrativa (2.468 

empregados), profissional tecnico de nfvel medio (1.760 empregados) e profissional 

de nfvel superior (1.362 empregados). Todos os colaboradores sao selecionados por 

concursos publicos, amplamente divulgados e ainda, nestes concursos, ha 

destinac;ao de vagas para candidatos portadores de necessidades especiais e 

afrodescendentes. 

Outras ac;oes sociais sao tomadas pela companhia para garantir melhores 

oportunidades e qualidade de vida aos seus colaboradores, sendo elas: 

treinamentos e desenvolvimentos, nos quais o colaborador conta com diversas 

formas de capacitac;ao e aprimoramento continuados, polfticas salariais, composta 

por uma remunerac;ao fixa e outra variavel (PLR), e ainda alguns beneffcios, como: 

auxflio-educac;ao, abono de ferias, auxflio-alimentac;ao e refeic;ao, auxflio-creche, 

auxflio a portadores de necessidades especiais, amplo plano de assistencia medico

hospitalar e odontol6gica alem de outros possibilitados pelo convenio existente entre 

a Copel e o lnstituto Nacional do Seguro Social - INSS, e ainda urn plano de 

previdencia privada, adicional ao valor da previdencia oficial. 

Todavia, a empresa conta com programas e campanhas corporativos de 

seguranc;a e saude, onde fatores que tern influencia na saude e seguranc;a sao 

identificados e tratados atraves de programas corporativos especfficos, dentre os 

quais destacamos: Programa de Prevenc;ao ao Risco Ambiental - PPRA; Programa 

de Controle Medico de Saude Ocupacional - PCMSO; Campanha Permanente de 

Seguranc;a e Saude "De Preferencia a Vida; Programa de Ginastica Laboral e de 

Condicionamento Ffsico; Programa de Gestao de Seguranc;a e Saude - GSS; 

Programa "Cac;a ao Risco" e Portal de Seguranc;a e Saude e Programa para 

Regularizac;ao de Situac;oes de Riscos na Rede Eletrica de Distribuic;ao de Energia. 

4.2.2 Ac;oes e Programas Ambientais 

A gestao ambiental corporativa da Copel esta estruturada para dar respostas 

aos desafios de levar a Companhia a ser referencia em sustentabilidade. A atuac;ao 

da area de meio ambiente da Copel da-se atualmente de forma matricial, por meio 
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de comites, programas e projetos, encontrando-se o processo de gestao dividido em 

quatro blocos, que tern por objetivo: 

1. lnstitucional: integrar de forma sistemica processes e realizar representagao 

institucional; 

2. Legal: direcionar proativamente processes internos, com vistas ao cumprimento 

da legislagao ambiental; 

3. Sustentabilidade: construir tripe de sustentabilidade da Copel, formado pelas 

areas ambiental, social e economica da Companhia, com alinhamento ao seu 

referencial estrategico; 

4. Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), Ciencia & Tecnologia e inovagao (C& T): 

direcionar processes internos da Companhia para a sustentabilidade, com vistas 

a busca de novas fontes de energia renovaveis para diversificagao da matriz 

energetica. 

No entanto, a area de meio ambiente da Copel destaca como principais 

marcos do seu trabalho em 2007 os seguintes projetos e agoes: a elaboragao do 

planejamento estrategico, com a organizagao da Gestao Ambiental para a 

Sustentabilidade, e incorporagao dessas polfticas e estrategias nos processes, 

produtos e servigos de responsabilidade da Companhia; alinhamento as polfticas 

publicas para adogao da gestao por bacias hidrograficas; 

Alem disso, destaca-se a criagao de urn programa permanente de auditoria e 

gerenciamento de riscos e passivos ambientais; a criagao de urn comite de 

biodiversidade, e de grupos tematicos, para desenvolvimento de agoes proativas em 

florestas ciliares, areas de preservagao permanente e reservas legais; e a criagao de 

uma comissao permanente para monitoramento e controle de cianobacterias nas 

Usinas Hidreletricas Governador Bento Munhoz da Rocha Netto e Pitangui-Sao 

Jorge. 

A Copel esta diretamente ligada ao Protocolo de Kyoto e vern promovendo 

agoes ambientais incentivadas por este projeto. A companhia tern realizado plantio 

florestal com vistas a recomposigao de florestas ciliares em seus reservat6rios, bern 

como a frota de vefculos destinada as atividades operacionais e ao transporte de 

pessoas a servigo da Companhia prioriza, em seu processo de aquisigao, modelos 

com motor que utiliza o alcool como combustfvel. 



59 

Com relac;ao a assuntos de cunho de preservac;ao ambiental, a Copel, 

conforme a Resoluc;ao n° 456/2000 da Agencia Nacional de Energia Eletrica - Aneel, 

nao realiza ligac;oes de energia eletrica em areas de protec;ao ambiental, sejam elas 

federais estaduais ou municipais. Os 6rgaos ambientais tern papel relevante nesse 

sentido, visto que eles sao consultados pela Copel previamente a execuc;ao da 

ligac;ao solicitada naquelas areas, sendo-lhes tambem requerido anuencia para 

ligac;ao de energia em unidades com atividades consideradas potencialmente 

poluidoras, conforme determina a legislac;ao vigente. 

Nao obstante, para atender as disposic;oes da Lei Sarbanes-Oxley, a area de 

meio ambiente responsavel pelos processes de gerac;ao, distribuic;ao, transmissao e 

telecomunicac;oes vern adotando medidas que garantem maior confiabilidade aos 

controles internes. Para tanto, foram elaborados macro fluxogramas dos processes 

de maior impacto, com identificac;ao de controles deficientes, ineficazes ou 

inexistentes, o que resulta em melhoria de gestae. 

A companhia pratica programas s6cio-ambientais, para o desenvolvimento de 

estudos sobre a qualidade das aguas, 0 cham ado "Tribute as Aguas"' originado 

atraves do programa Tribute ao lguac;u, que possibilitou o diagn6stico necessaria da 

qualidade das aguas do reservat6rio da UHE GBM e da bacia de contribuic;ao, sob a 

coordenac;ao do Institute Ambiental do Parana - lAP, e ainda o programa de 

"Arborizac;ao Urbana", atraves do plantio de mudas em areas desmatadas, devido 

aos impactos causados pelas podas de arvores, ac;ao necessaria para garantir a 

continuidade do fornecimento de energia eletrica. 

Seguindo esta linha de pensamento ambiental sustentavel, a Copel, em 

alinhamento aos requisites do MDL (Mecanismos de Desenvolvimento Limpo ), 

analisa projetos a serem implantados e/ou mantidos visando contribuir para o 

desenvolvimento sustentavel da sociedade onde estao inseridos. 0 diagn6stico 

realizado em 2006 apontou oportunidades de obtenc;ao de creditos de carbone em 

projetos de gerac;ao e transmissao de energia, tendo estudos especfficos sido 

conduzidos em 2007. 

Alem dessa ac;ao ambiental, a empresa ainda possui uma gestae corporativa 

de emissoes de gases de efeito estufa, tendo como principais objetivos inventariar 

as emissoes de gases de efeito estufa no ambito da Copel; avaliar e proper 
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mecanismos de redugao/neutralizagao de emissoes pela Companhia; identificar e 

encaminhar novas oportunidades de projetos com potencial para qualificagao no 

ambito do Mecanisme de Desenvolvimento Limpo - MDL; criar ferramentas internas 

de compensagao; incentivar inovagao em tecnologia e processes, com foco na 

redugao de emissoes e prestar apoio a continuidade relativamente a potenciais 

projetos identificados. 

Entretanto, a Capel apresenta outras praticas de controles ambientais, como 

par exemplo, o consumo racional de agua, com vistas a conservagao de 

ecossistemas e habitats naturais e a utilizagao de combustfvel nao renovavel. Nao 

obstante, com relagao a fauna e flora da regiao onde a empresa instala fiagoes 

eletricas existe urn cuidado com a conservagao de areas de preservagao 

permanente, definidas pelo C6digo Florestal Brasileiro, atraves da Lei n° 4.771/65, e 

alteragoes subsequentes (Lei n° 7.803/89, Medida Provis6ria 2166-67/2000, 

Resolugoes CONAMA 302 e 303/2002); e Areas de Protegao Ambiental - APAs, 

dentre outras, definidas pela Lei n° 9.985/2000. 

Compondo o processo de avaliagao dos riscos e passivos ambientais da 

Empresa, em 2007 foi realizado o mapeamento e priorizagao de acompanhamento 

dos riscos e passivos ambientais oriundos dos processes de geragao, transmissao e 

distribuigao de energia e de telecomunicagoes. 

A avaliagao dos potenciais riscos e passivos do neg6cio relacionados ao 

cumprimento da legislagao ambiental vigente converte-se em ferramenta de grande 

valia na gestao da Companhia, contribuindo para a racionalizagao das agoes a 

serem desenvolvidas nas diversas areas. 

Em dezembro/2006, firmou-se Termo de Ajuste de Conduta - TAC entre a 

Capel Geragao S.A., o Ministerio Publico Federal, a Fundagao Nacional do fndio -

FUNAI e a Comunidade lndfgena Kaingang da Terra lndfgena Apucaraninha. 0 TAC 

tern par objetivo implementar programa de etno-desenvolvimento que preve a 

execugao de projetos destinados a sustentabilidade socioeconomica e ambiental das 

geragoes presentes e futuras daquela Comunidade, com recursos da indenizagao 

paga pela Companhia. 

Considerando o crescente nfvel de conscientizagao da populagao e a 

necessidade de maior transparencia nas agoes da Companhia, foi criado o 
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Programa de Comunicac;ao Socioambiental especffico para as comunidades 

influenciadas pelos empreendimentos da Companhia, que disponibiliza canais 

permanentes de comunicac;ao. Nao obstante, a empresa, a partir de 2007, vern 

estreitando relac;oes junto aos principais 6rgaos ambientais licenciadores e 

fiscalizadores, com o objetivo de reduzir o tempo de analise de projetos 

protocolados. 

No entanto, outras importantes ac;oes tern sido tomadas com relac;ao a 

aspectos ambientais relevantes, como por exemplo, a recuperac;ao de areas 

degradadas, areas que contem especies de arvores que estao em fase de extinc;ao, 

preservac;ao de areas publicas, principalmente areas litoraneas, e ainda, a 

destinac;ao final de resfduos, ou seja, o uso de materiais provenientes de reciclagem, 

como cabos de alumfnio e cobre re-industrializados, 61eo mineral isolante 

regenerado e papel reciclado. 

Contudo, atualmente, uma das ac;oes mais importantes e que apresentam 

resultados mais relevantes com relac;ao ao assunto, sao programas de educac;ao 

ambiental, que visam estimular a percepc;ao abrangente aos indivfduos acerca de 

sua conexao com o meio em que vivem, inspirando-os a comportamentos 

responsaveis e ambientalmente sustentaveis na sociedade em geral. 

A empresa apresenta projetos de conscientizac;ao tanto internos quanto 

externos, englobando colaboradores internos, colaboradores terceirizados, poderes 

publicos e a comunidade. Tal projeto engloba ac;oes como: cursos, palestras, 

treinamentos, seminarios e wokshops com a missao de motivar mudanc;a 

comportamental dos trabalhadores em geral. 

4.3. ANALISE DO BALAN<;O SOCIAL 

Neste item sera apresentada a analise do balanc;o social da empresa 

Companhia Paranaense de Energia - COPEL. Sera elaborada uma analise 

preliminar e posteriormente apresentar-se-a a analise especffica dos principais 

indicadores do balanc;o social. 
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4.3.1 Analise Preliminar 

Neste item analisa-se o Balanyo Social dos periodos de 2006 e 2007 (Anexo 

7.2) com base na Receita Liquida. 

Conforme mostra o Quadro 1, a Receita Liquida e a Folha de Pagamento 

Bruta apresentaram aumento em 2007 em rela9ao a 2006. Em contrapartida, o 

Resultado Operacional apresentou redu9ao de 2006 para 2007. 

Quadro - 1 - Base de Calculo 

1 - BASE DE CALCULO 

Receita Liquida - RL 

Resultado (ou Luero} Operacionat - RO 
Folh<~ de Pagamento Bruta - FPB 

Fonte: Adaptado de www.copel.com.br 

2007, 2006 

5.422.126 4.888.615 

1.629 .124 1.837.223 
587.021 579.944 

Quanta a analise dos lndicadores Sociais lnternos - lSI dos periodos de 2006 

e 2007, conforme mostra o quadro 2, pode-se verificar que a maior participa9ao nos 

lSI coube ao criteria Encargos Sociais Compuls6rios que representaram mais de 144 

milh6es de reais enquanto que os criterios Educayao, Cultura e Creches ou Auxilio 

Creche apresentam valores intimas. 

Quadro- 2- lndicadores Sociais Internes 

2 -lNOICADORES SOCIAlS INTERNOS %So'bre: 
I 

% So bre: 

FPS Rl VAT FPB Rl VAT 

Alimenta¥ao (Auxilio alimenta~ao e outros) 54.476 9.3 1,0 1,0 49.586 a~ 1,0 0.9 

Eneargos socials compulsorios 144.643 24.7 2 ,7 2,81 146.955 25,2 3,0 2.6 

Plano previdenciilrio (64.348} (1'1 .0 ) {1,2) {1 ,2)j 52.62.0 9.1 1,1 0.9 

Saude (Plano asslstencial) 57.076 9,7 1, t 1,1! 26.501 4,6 0 .5 0,5 

Seguranya e medic ina no trabalho 3.177 0.5 0,1 0,1 3.170 0.5 0 ,1 0.1 

Educa~ao 2.296 0 ,4 2.130 0.4 

Cultura 916 0 .2 654 0.1 

Capacitac;.ao e desenvolvimento profission al 7.848 1J3 O,t 0,1 8.824 1.5 0~2 0,2 

Auxilio creche 500 0,1 451 0,1 

Partictpayao nos lucros e/ou resultados 54.254 9.2 1,0 1,0 52.028 9.0 1,1 0.9 

outros beneficios 10.128 1,£ 0,2 0,3 9.i1 0 1] 0,2 0.2 

Total 270.966 46.? 5,0 5.2! 352.62.9 &0.8 1,2 6.3 

Fonte: adaptado de www.copel.com.br 

A analise dos lndicadores Sociais Externos - ISE dos periodos de 2006 e 

2007 aponta que conforme o quadro 3, o valor dos investimentos nas areas de 
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Educa<;ao, Cultura, Saude e Saneamento, Esporte e Combate a Fome e Seguran<;a 

Alimentar e mfnimo se comparado ao valor referente aos Tributos que foi de mais de 

3,1 bilh5es de rea is. 

Quadro- 3- lndicadores Socia is Extenos 

2007! 2006 

3 • INOICAOORES SOCIAlS EXTERNOS % Sabre: % Sa-bre; 

RO Rl VAT RO Rl VAT 

Educayao 6.615 0,4 0 ,1 0,.1 19.020 1,0 0,4 0.3 
l 

Programa Parana Digital 6 .491 0,4 0. 1 !J , 1l 18.331 1,0 0,4 0 .3 

Escolas nas Uslnas e outros 124 689 
Cultura 5.510 lil.J {1 ,1 o, 1 ,: 9.207 0,.6 {1,2 0,2 

Projetos culturais diversos - lei 83 '1 3 Rouanet 540'1 0 ,3 0 ,1 0,1 i 8_989 0,5 0,2 0.:1 

Incentives culturais munic:ipais 109 218 0 ,1 

Saude e saneamento 28.646 1.8 {1 ,5 0,5 80.195 4.,4 1,6 1,4 

Programa Luz para Todos 27.421 1.6 0 ,5 0,5 79.254 4,3 1,6 H 

Outros programas 1.225 
~ 

941 0.2 0 ,1 

' Esporte 0 - ; 55 
i 

Combate a tome e seguranga anmentar 4 : 4 

Outros 4.376 lil.J {1 ,1 o.,1i 5.245 0,.3 0,1 0,1 

l ndeniza~ao comuni:dade indigena Apucaraninha 2.240 0,1 0 , 1 !J, 11 2.800 0 ,.:1 0,1 0,1 

Fundo dos dire.itos da crianfa e do adolescente '1.775 0;1 2.192 0,1 

Ooa~5es , contrtbui~6es e su!Jven~res 3'12 0,1 I 122 

lmplantacao GRilAA 1 ooo e instituto Ethos 49 ~ 131 

Total das eontribui~oes para a sociedade 45.151 2,8 0 ,8 o,si 113.726 6.3 2,3 2.0 

Tributos (exeluidos enca.rgos sociais) 3.133.308 192,3 57.8 59 .. 91 3.209.136 174.7 65,6 56.9 

Total 3.178.459 195,1 5B.6 60.7! 3.322.862 181,0 67.9 58.9 

Fonte: adaptado de www.copel.com .br 

Em continuidade ao estudo do Balan<;o Social da empresa, faz-se a analise 

dos lndicadores Ambientais dos perfodos de 2006 e 2007, conforme o quadro 4. E 
possfvel visualizar que a Co pel investiu em programas/projetos externos apesar de o 

valor desses investimentos ter sido pequeno se comparado aos investimentos 

internos relacionados com as opera<;6es da empresa. 



Quadro- 4- lndicadores Ambientais 

4 • INDICADORES AMBIENTAIS 

tnvestimentos relacionados com as opera9oes 
da empresa 

Programas de Pesquisa e DesenvoMmento e 
Biciencia Energenca 

Rede Compacta e Unna Verde 

Programas de prote~ao de Fauna e flora 

Gestae de resktuos 

tnvestimentos em programas e/ou projetos 
extemos 

Educa~ao Ambiental 

Programa Tributo ao lgua~u 

Proieto creditos de carbona 

Total 

Fonte: adaptado de www.copel.com.br 

100.142 

56.347 

38.069 

4.276 

1.450 

299 

126 

109 

64 

100.441 

% Sobre: 

RO RL 

6,1 1,8 

3~4 1,0 

2,3 0,7 

0 ,3 0,1 

0 ,1 

6,1 1.8 

64 

% Sobre! 

VAT RO RL VAT 

1,91 87.882 4.8 1.8 1,6 

1,1 ; 

0 , 7 ~ 
52.265 2,3 1,1 0,9 

26.797 ·t_s 0,5 0.5 

'1 7.086 0,4 0,1 0,1 

1.734 0 .1 0,1 0.1 

1.512 1},2 

763 0.1 

722 0,, 

27 !U 

89.394 5.0 1,3 1,6 

Por ultimo, analisam-se OS lndicadores do Corpo Funcional dos perfodos de 

2006 e 2007, conforme o quadro 5. 

Quadro- 5- lndicadores do Corpo Funcional 

5 ·INDICAOORES DO CORPO FUNCIONAL {i·nelui eontroladas) 
Empregados no final do periodo ___ s;;.;·..;.44.;..1;.._ ____ _ 
E.seolaridade dos empregados{a.s): 

Total Superior e extensao universitaria 

Total .20 Grau 

Total 1:0 Grau 

Faixa etaria dos empregados{as): 
Abaixo de 30 anos 
De 30 ate 45 anos {exclusive) 

Acima de 45 anos 
Admissoes durante o periodo 

Mulheres que trabalham na empresa 

"/o Mulheres em cargos gereneiais: 
em reJa~ao ao na total de mulneres 

em rela~ao ao no total de gerentes 

Neg;ros(as) que trabalham na empresa 

% Negros(as) em ca.rg·os g~erene1ais : 

em re'la~ao ao no total; de negros(as) 

em rela~ao ao n" total de gerentes 

Portadores(as) de necessidades e.speciais 
Dependentes 
E.stagiarios(as) 
Tercei;rizados 

Fonte: adaptado de www.copel.com.br 

Total 
3.223 

4.721 
497 

1.904 

3.799 
2.738 

665 
1.507 

2,9 

11,2 

792 

2,4 

5,0 

54 

19.367 
943 

2.244 

Homens ~-i1ulheres 

2 .333 890 

4.138 583 

463 34 

2007! 
I 

8.204 

Total 
3.000 

4.694 

510 

1.843 

3.923 
2.43-8 

946 
1.458 

3,1 

12.2 

734 

1,9 

3,9 

52 

14.680 
953 

2.238 

2006 

HomensMulheres 

2.162 838 

4 .'1 06 588 

478 32 

A analise preliminar do Balan<;o Social acima, de matriz I BASE, indica alguns 

valores relevantes para serem avaliados no que tange a varia<;ao horizontal, ou seja, 
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a varia<:;ao percentual entre os perfodos analisados e sobre os mesmos indicadores 

e a varia<:;ao vertical, ou seja, a varia<:;ao do valor do investimento em determinado 

indicador e sua rela<:;ao com a Receita Lfquida - RL. 

4.3.2 Analise de lndicadores Especfficos 

A seguir serao analisados os principais indicadores do balan<:;o Social da 

Copel dos anos de 2006 e 2007. Para tal, serao utilizados os metodos de analise 

vertical e horizontal. 

4.3.2.1 Participa<:;ao nos Lueras e/ou Resultados 

Este e urn lndicador Sociallnterno e sua analise e mostrada no Quadro 1. 

Quadro- 6- Partieipac;ao nos Lueras e/ou Resultados 

Partieipac;ao nos Iueras e/ou resultados 
2007 $ 54,254,000.00 
2006 $ 52,028,000.00 

2007 1.00% 
2006 1.10% 

-0.10% 

2007 $ 54,254,000.00 
2006 $ 52,028,000.00 

Fonte: as autoras 

0 valor global da participa<:;ao de empregados nos lucros no ano de 2007 teve 

urn aumento de R$ 2.226.000,00. Esse aumento representa 4,28°/o dos valores. 

Em rela<:;ao a receita lfquida do perfodo a participa<:;ao que em 2006 foi de 

1,1 0°/o em 2007 foi de 1.00°/o o que indica urn a varia<:;ao percentual negativa de 0,1 0. 



4.3.2.2 Saude 

Este e urn lndicador Social lnterno e sua analise e mostrada no Quadro 2. 

Quadro - 7 - Saude 

Saude (Plano Assistencial) 

Fonte: as autoras 

2007 $ 57,076,000.00 
2006 $ 26,501 ,000.00 

2007 1.10% 
2006 0.50% 

0.60% 

2007 
2006 

$ 57,076,000.00 
$ 26,501 ,000.00 

215% 
100% 
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0 valor global do investimento em saude (plano assistencial) no ano de 2007 

teve urn aumento de R$ 30.575.000,00. Esse aumento representa 115,37°/o dos 

valores. 

Em relac;ao a receita lfquida do perfodo, o investimento em saude que em 

2006 foi de 0,50°/o em 2007 foi de 1,1 0°/o o que indica uma varia gao percentual 

positiva de 0,60. 

4.3.2.3 Educac;ao 

Este e urn lndicador Social Externo e sua analise e mostrada no Quadro 3. 
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Quadro- 8- Educac;ao 

Educac;ao 
2007 $ 6,615,000.00 
2006 $ 19,020,000.00 

2007 0.10% 
2006 0.40% 

-0.30% 

2007 $ 6,615,000.00 35% 
2006 $ 19,020,000.00 100% 

Fonte: as autoras 

0 valor global do investimento em educa~ao que se refere ao Programa 

Parana Digital e as Escolas nas Usinas e outros no ano de 2007 teve uma redu~ao 

de R$ 12.405.000,00. Essa redu~ao representa 65,22°/o dos valores. 

Em rela~ao a receita llquida do periodo, o investimento em educa~ao que em 

2006 foi de 0,40°/o em 2007 foi de 0,1 0°/o o que indica urn a varia~ao percentual 

negativa de 0,30. 

4.3.2.4 Saude e Saneamento 

Este e urn lndicador Social Externo e sua analise e mostrada no Quadro 4. 



Quadro - 9 - Saude e Saneamento 

Fonte: as autoras 

Saude e Saneamento 
2007 $ 28,646,000.00 
2006 $ 80,195,000.00 

2007 0.50% 
2006 1.60% 

-1.10% 

2007 
2006 

$ 28,646,000.00 
$ 80,195,000.00 

36% 
100% 
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0 valor global do investimento em saude e saneamento que se refere ao 

Programa Luz para Todos e outros no ano de 2007 teve uma redu~ao de R$ 

51.549.000,00. Essa redu~ao representa 64,28°/o dos valores. 

Em rela~ao a receita liquida do perfodo, o investimento em saude e 

saneamento que em 2006 foi de 1 ,60°/o em 2007 foi de 0,50°/o o que indica uma 

varia~ao percentual negativa de 1,1 0. 

4.3.2.5 lnvestimentos ambientais relacionados com as opera~6es da empresa 

Este e urn lndicador Ambiental e sua analise e mostrada no Quadro 5. 



Quadro- 10- lnvestimentos ambientais relacionados com as operac;oes da empresa 

Fonte: as autoras 

lnvestimentos ambientais relacionados 
com as operac;oes da empresa 

2007 $ 1 00,142,000.00 
2006 $ 87,882,000.00 

2007 1.80% 
2006 1.80% 

0.00% 

2007 
2006 

$ 1 00,142,000.00 
$ 87,882,000.00 

114% 
100% 

69 

0 valor global dos investimentos ambientais relacionados com as operaQ6es 

da empresa no ano de 2007 teve urn aumento de R$ 12.260.000,00 que representa 

13,95°/o dos valores. 

Em relaQao a receita lfquida do periodo nao houve variaQao porem se 

considerarmos os programas individualmente houve variaQao. Os programas da 

Capel relatives ao investimento ambiental interno sao: Programas de Pesquisa e 

Desenvolvimento e Eficiencia Energetica, Rede Compacta e Linha Verde, 

Programas de proteQao de Fauna e Flora e Gestao de residues. 

4.3.2.6 Numero de Empregados Portadores de Necessidades Especiais 

Este e urn indicador que se refere ao Corpo Funcional, conforme mostra o 
quadro 6. 
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Quadro- 11 - Numero de Empregados Portadores de Necessidades Especiais 

Numero de Empregados Portadores de 
Necessidades Especiais 

2007 8441 
2006 8204 

2007 54 
2006 52 

2007 0.64% 
2006 0.63% 

0.01% 

2007 54 104% 
2006 52 100% 

Fonte: as autoras 

Pode-se observar que houve urn pequeno aumento no numero de 

funcionarios portadores necessidades especiais de 2 empregados, o que equivale a 

urn aumento de 3,85 °/o em relac;ao ao a no de 2006 e urn aumento de 0,01 °/o em 

relac;ao ao numero total de empregados, sendo que o percentual observado em 

2006 era de 0,63 e em 2007 havia urn percentual de 0,64. 

4.3.3 Conclusao das Analises do Balanc;o Social 

Nao existem parametros especfficos para a analise do balanc;o social. Uma 

alternativa e a utilizac;ao da metodologia tradicional de analise econ6mico -

financeira. Podem-se preparar inumeras interpretac;6es acerca dos indicadores, seja 

comparando balanc;os de exercfcios diferentes ou correlacionando dados da propria 

demonstrac;ao. Na analise dos indicadores apresentada acima, foi-se adotado o 

metoda de comparac;ao entre o balanc;o social da Capel dos anos de 2006 e 2007 e 

desse modo foi possfvel verificar algumas conclus6es. 
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Em relagao ao indicador "Participagao nos Lucros e/ou Resultados", verificou

se urn aumento de 4,28% do valor de 2006 para 2007, porem se comparado como 

aumento da receita liquida, houve urn a diminuigao de 0,10% da participagao 

conforme a analise vertical. Conforme o relat6rio anual 2007 da Copel, o programa 

de participagao dos empregados nos lucros ou resultados e pago com base em 

acordo de metas operacionais e financeiras previamente estabelecidas. Sendo os 

resultados financeiros diretamente relacionados as metas dos colaboradores, 

sugere-se que a participagao seja baseada no aumento/redugao da receita liquida. 

0 indicador relativo a Saude interna apresentou urn aumento significative 

devido a maiores investimentos em varios programas, campanhas e agoes com 

vistas a melhoria da saude dos colaboradores. A empresa, que pertence ao setor 

publico, possui regras, limites e condigoes estabelecidas em regulamentos 

especfficos. 0 plano assistenciallnclui exames medicos peri6dicos e sao estendidos 

aos aposentados e pensionistas vitaliciamente. 

Em relagao ao "Numero de Empregados Portadores de Necessidades 

Especiais", levando-se em consideragao os percentuais apresentados do numero de 

portadores de necessidades especiais em relagao ao numero total de empregados, 

constata-se que a Copel nao esta em conformidade com os limites estipulados no 

Artigo 93 da Lei 8.213 de 24 de julho de 1991 que dispoe: 

Art. 93. A empresa com 100 (cern) ou mais empregados esta 
obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos 
seus cargos com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de 
deficiencia, habilitadas, na seguinte propon;ao: 

I -ate 200 empregados ....................................................... 2%; 
II - de 201 a 500 .................................................................. 3o/o; 
Ill -de 501 a 1.000 ............................................................. .4%; 
IV- de 1.001 em diante ...................................................... 5%. 

Segundo esse artigo, a empresa deveria ter cerca de 410 funcionarios com 

necessidades especiais em 2006 e cerca de 422 em 2007. 

Urn ponto positivo a ser destacado foi o aumento dos lnvestimentos 

ambientais relacionados com as operagoes da empresa que foi de cerca de 14%. 

Entretanto, OS indicadores sociais externos referentes a educagao e a saude e 

saneamento apresentaram uma queda de cerca de 65% , o que denota urn ponto 

negativo nas analises. 
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4.4 AUDITORIA DO BALANQO SOCIAL 

A Auditoria do Balan<;o Social, para varios autores, e uma das tendencias 

mais fortes para a continuidade deste assunto. 0 maior objetivo ao apresentar uma 

auditoria de urn balan<;o social e contribuir para a confiabilidade da gestao 

administrativa em empresas que publicam tal demonstrativo, bern como apresentar 

ferramentas para padronizar o processo de controles de informa<;oes de cunho 

social e ambiental da empresa. 

Segundo KROETZ (2000, p.104), "a auditoria do balan<;o social avalia as 

areas de responsabilidade social e ecol6gica da entidade e tern como objetivo 

verificar a conformidade da gestao e identificar os pontos fortes e fracas, as 

amea<;as e as oportunidades que se apresentam, com o intuito de construir urn 

relat6rio de opiniao, capaz de proporcionar subsidios para a tomada de decisoes e 

para o estabelecimento de urn plano estrategico de desenvolvimento da 

responsabilidade social e ecol6gica da entidade". 

0 processo de auditoria do balan<;o social traz grandes beneficios a uma 

empresa, como par exemplo, a redu<;ao de riscos e custos ambientais e sociais, no 

ambiente externo proporciona novas oportunidades de mercado, bern como 

confiabilidade nas informa<;oes s6cio-ambientais apresentadas pela companhia, e a 

nivel interno, maior comprometimento par parte dos colaboradores e em 

consequencia maior nivel de qualidade organizacional, sendo que tais pontos 

positivos incentivam a elabora<;ao e a publica<;ao do demonstrativo. 

A seguir, serao apresentados itens pertinentes e relevantes ao processo de 

Auditoria do Balan<;o Social, sendo eles: metodologia, controle interno e externo e 

modelo de auditoria do balan<;o social. 

4.4.1 Metodologia 

Toda Auditoria deve ser baseada em criterios a serem analisados pelo 

Auditor, sendo que eles sao relevantes para o processo de planejamento, execwfao, 

avalia<;ao e conclusao da Auditoria na empresa em questao. Tais criterios sao 
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importantes ferramentas para a construc;ao do Modelo de Auditoria do Balanc;o 

Social. 

Primeiramente, o Auditor deve inteirar-se sabre as polfticas internas da 

empresa, sendo que, a maneira mais simples para tal e conhecer, interpretar e 

entender a "missao" da companhia. A partir da missao, torna-se possfvel conhecer 

as demais polfticas, estrategias, objetivos e atitudes a serem desenvolvidas pela 

empresa. Ao Auditor de urn Balanc;o Social cabe essencialmente conhecer as ac;oes 

e polfticas de cunhos social e ambiental praticadas na organizac;ao. 

Cabe ao "Auditor Social" conhecer as objetivos organizacionais, sendo eles, 

globais e/ou departamentais. Os objetivos globais, apresentam informac;oes da 

empresa em comparac;ao com outras empresas do mesmo ramo de atividade, 

basicamente as concorrentes de mercado da empresa. Ja as objetivos 

departamentais apresentam aspectos relativos a ag6es internas, que envolvem 

colaboradores e gestores das areas da empresa, com vistas a comparac;ao entre as 

diversos departamentos da entidade. 

Alem disso, e importante ao processo de Auditoria do Balango Social que o 

Auditor conhec;a as principais caracterfsticas relacionadas ao ambiente 

organizacional, au seja, conhecer toda a estrutura e as partes do ambiente interno, 

identificando a forma de trabalho dentro da entidade. Para tal, o auditor pode aplicar 

questionarios, entrevistas, fluxogramas com vistas a entender de forma pratica a 

composigao e contexto do ambiente organizacional. 

Par fim, faz-se necessaria conhecer o ambiente externo a organizac;ao, face a 

influencia do mesmo ao modelo organizacional. 0 auditor tern como func;ao buscar 

parametros externos e internos para executar sua avaliac;ao com maior facilidade, 

para tal, podem-se utilizar exemplos de auditorias executadas em outras 

organizac;oes que possuam caracterfsticas semelhantes a empresa em questao 

auditada. 

4.4.2 Controle lnterno e Externo 

A definigao e o objetivo principal de controle interno e externo tradicional e 

cabfvel ao modelo de Auditoria de urn Balanc;o Social, sendo que o controle externo 
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tern como principal fungao ser urn suporte para a compreensao do sistema 

organizacional, o qual e monitorado atraves dos controles internos da organizagao. 

Os controles internos nas Contabilidades Social e Ambiental tern como 

objetivos principais comprovar informagoes internas de cunho s6cio-ambientais, 

prevengao e monitoragao de desperdfcios que agridem ao meio-ambiente e a 

qualidade de vida dos colaboradores da entidade, sendo que este ponto e positivo 

na questao de estimulo e motivagao do corpo funcional da empresa, tanto na parte 

que diz respeito a colaboragao de cada funcionario nestes aspectos, bern como, no 

controle de desempenho atraves dos relat6rios emitidos sabre o assunto, e, por fim, 

controle e manutengao de ativos da empresa. 

Ja o controle externo, pode ser tratado, como urn tipo de controle global, ou 

seja, trata de informagoes mais abrangentes, macros, apresentando relat6rios de 

controle do desempenho s6cio-ambiental da organizagao, em comparagao com 

outras entidades, apresentando informagoes para analise de indicadores da 

empresa junto a sociedade que a mesma pertence. 

Alem disso, atraves dessas ferramentas de controle de informagoes da 

empresa, a mesma, pode organizar melhor suas estrategias, podendo ampliar as 

mesmas de acordo com as necessidades e ainda levando em consideragao os 

objetivos que a empresa pretende alcangar com a publicagao e manutengao de 

informagoes de cunho social e ambiental. 

4.4.3 Modelo de Auditoria do Balango Social 

0 modelo de auditoria do balango social apresentado e discutido a seguir foi 

proposto por KROETZ (2000. p.97). 

Segundo este autor, a primeira fase do modelo seria o planejamento. Nesta 

etapa elabora-se o plano de auditoria que descreve detalhadamente os objetivos do 

trabalho, o estudo e a avaliagao dos controles internos, as tecnicas e os 

procedimentos a serem utilizados bern como a responsabilidade de cada membra da 

equipe de auditoria, quando o trabalho e realizado em grupo. 

0 processo de planejamento e feito em etapas, sendo a primeira etapa a 

definigao dos objetivos da auditoria do balango social. Urn objetivo seria, por 
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exemplo, "comprovar o grau de cumprimento das disposigoes legais, no ambito 

social e ecol6gico existentes, tanto internas como extern as". A segunda etapa do 

planejamento seria a avaliagao da confiabilidade do sistema de controle interno e a 

partir desta avaliagao, a terceira etapa seria levantar os pontos de controle e pontos 

de auditoria a serem revisados. Numa quarta etapa, seriam determinadas as 

tecnicas a serem aplicados para cada ponto de auditoria. Na auditoria do balango 

social e possfvel utilizar-se as tecnicas de aplicagao de questionarios, realizagao de 

entrevistas, montagem de cenarios, simulagoes, amostragem estatfstica e outras. Na 

quinta fase estabelecem-se os procedimentos as serem adotados como, por 

exemplo, o exame ffsico, confirmagao com terceiros, conferencia de calculos, exame 

documental original, exame de escrituragao contabil, social e fiscal, exame dos 

registros auxiliares, revisao analftica, entre outros. Esses procedimentos 

representam as tarefas a serem executadas durante o trabalho de auditoria e 

possibilitam ao Auditor garimpar, coletar e avaliar as evidencias para fundamentar 

sua opiniao. A sexta e ultima etapa do planejamento consiste na revisao do plano 

global de auditoria onde se discute todo o processo de planejamento. 

A segunda fase do modelo de auditoria do balango social e a execugao 

(desempenho) que constitui o processo de auditoria em si e abrange os aspectos de 

planejamento, execugao, controle e comunicagao de seus resultados e avaliagoes. 

A terceira fase do modelo e a avaliagao de desempenho onde se examina a 

qualidade da auditoria, em termos de eficiencia e eficacia. E possfvel avaliar o 

trabalho da auditoria utilizando-se de formas de mensurar sua qualidade, 

apresentando balangos que demonstrem o quanto foi investido na area e seu retorno 

ou beneffcios sociais (analise de custo/beneffcio). 

A quarta fase do modelo proposto e a comunicagao de resultados. No 

decorrer da auditoria, sao transmitidos a administragao relat6rios provis6rios para 

comentarios, discussao e contribuigoes que constituem a base para o relat6rio final. 

Este relat6rio final e apresentado na conclusao dos trabalhos e fornecem uma 

avaliagao da observancia da entidade as normas pertinentes e recomendagoes para 

as areas problematicas que demandam atengao. 

A quinta e ultima fase do modelo de auditoria e a experiencia ou feedback. Ao 

termino de cada trabalho de auditoria, acrescenta-se ao conhecimento do Auditor, 
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mais uma gama de informac;oes que servirao de base para novos trabalhos, 

permitindo uma melhor percepc;ao e assimilac;ao de novas situac;oes, ampliando seu 

horizonte profissional. 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

Este projeto de pesquisa teve como objetivo principal demonstrar a 

importancia da elaboragao do Balango Social para o crescimento das empresas de 

forma sustentavel com vistas ao desenvolvimento humano - social - econ6mico. 

Para a concretizagao deste objetivo, foi realizado urn estudo bibliografico 

detalhado sobre os principais conceitos e pontos chave acerca do tema balango 

social, foi desenvolvido urn estudo de caso da Companhia Paranaense de Energia 

(COPEL), no qual foram analisados comparativamente os balangos sociais dos anos 

de 2006 e 2007 juntamente com os relat6rios suporte e foi elaborado ainda urn 

estudo detalhado dos principais indicadores padrao. Alem disso, foram apresentados 

os metodos de auditoria aplicados ao Balango Social. 

Ap6s os diversos pontos pesquisados e analisados, verificou-se que o 

balango social antes de ser uma demonstragao feita com o objetivo de apresentar a 
sociedade todas as agoes da empresa de cunhos social e ambiental, e tambem uma 

importante ferramenta gerencial que contem informagoes essenciais para a tomada 

de decisao. 

0 Balango Social e urn instrumento para que organizagoes comprometidas 

com a qualidade de vida da sociedade apresentem, em uma forma padrao, os seus 

investimentos na area. Alem do mais, serve de auxflio na gestao que possibilita a 

melhoria de aspectos da organizagao: estrutura, informagao, comunicagao, 

produtividade, eficacia, eficiencia e principalmente uma importante ferramenta que 

contribui internamente para a motivagao dos colaboradores, por incentivar e 

proporcionar melhores condigoes de trabalho e qualidade de vida aos funcionarios. 

0 balango social e uma demonstragao que vern a complementar o sistema 

tradicional de informagoes contabeis e clarificar o processo de gestao quanto aos 

fatos relevantes nas areas social e ecol6gica. 

Os estudos acerca desse demonstrativo ainda sao recentes se comparado 

aos demais demonstrativos da contabilidade tradicional. Porem, seguindo as novas 

tendencias e necessidades do mercado, havera o dia em que a vertente contabil 

social sera tao essencial para as empresas quanto a contabilidade comercial. 
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Em meio aos estudos relacionados ao assunto, existem varias criticas acerca 

do balanc;o social. Algumas das criticas mais fundamentadas sao a falta de clareza e 

a descric;ao pura e simples de ac;oes sociais e ambientais, sem vincula-las ao 

impacto economico sabre o neg6cio. Tambem poucas empresas analisam os riscos 

sociais e ambientais que podem ameac;ar a sobrevivencia da empresa. 

Tal situac;ao pode estar diretamente relacionada a existencia de apenas urn 

modelo padrao, o modelo IBASE (apresentado na integra neste projeto de pesquisa) 

que e o mais utilizado para a elaborac;ao do balanc;o social. E importante enfatizar 

que este nao e urn modelo fixo, mas uma estrutura que pode ser usada como base. 

0 modelo e amplamente divulgado por ser urn modelo simples e clara. Porem, varios 

criticos o consideram urn modelo "engessado", por nao apresentar possibilidades e 

alternativas diferenciadas para a elaborac;ao e apresentac;ao das informac;oes. 

Entretanto, em face de o processo de expansao e adoc;ao da contabilidade 

social e ambiental pelas empresas ser recente, varias entidades acabam adotando 

como modelo principal o modelo proposto pelo instituto IBASE. Segundo este 

instituto, em 1996 cerca de nove empresas publicaram seus balanc;os sociais de 

acordo com o modelo. Ja em 2006 este numero cresceu para cerca de cento e vinte 

e tres empresas. 

No caso especifico da empresa estudada neste projeto, a Companhia 

Paranaense de Energia - Capel consideramos que o modelo IBASE e adequado 

para a apresentac;ao das informac;oes s6cio-ambientais da companhia. Atraves do 

estudo dos indicadores apresentados no projeto, chega-se a conclusao de que as 

informac;oes enumeradas por este modelo sao claras, objetivas e se adequam 

perfeitamente as necessidades de divulgac;ao da entidade. 

Como foi demonstrado, e possivel analisar indicadores s6cio-ambientais de 

empresas que apresentam estas informac;oes pelo modelo IBASE. Basta que a 

companhia apresente relat6rios completos que disponibilize informac;oes relevantes 

e pertinentes para a analise, vista que nao existem padroes pre-definidos para 

maiores comparac;oes de desempenho da empresa nestes aspectos de cunho s6cio

ambientais. 

Assim, relat6rios que apresentem todas as analises dos indicadores, de forma 

organizada, estruturada, clara e objetiva, passam a ser importantes ferramentas 
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para que 0 usuario da informac;ao tenha um melhor entendimento quanta a polftica 

da empresa, mostrando se a mesma tern destinado parte dos Iueras para 

desempenho tanto na area social quanta na area ambiental. 

E indiscutfvel a importancia da elaborac;ao e publicac;ao desta demonstrac;ao. 

Apesar de nao ser uma demonstrac;ao obrigat6ria, e extremamente importante uma 

maior preocupagao por parte das empresas que deveriam publica-la pelo simples 

fato de considerarem informag6es s6cio-ambientais como elementos indispensaveis 

para a continuac;ao de suas atividades e como importantes elementos na gestao. 

Felizmente o numero de empresas que realizam e publicam anualmente o balanc;o 

social tern crescido de maneira acelerada. 

Citando as palavras de Alberto Duque Portugal, Diretor Presidente da 

Embrapa, "hoje, para que as organizag6es possam cumprir de forma plena a sua 

missao institucional, e preciso responder as demandas de seus controladores, 

atender ao que delas esperam os cidadaos e, ainda, saber guiar-se e inserir-se em 

movimentos sociais legftimos. Nao e mais suficiente apenas cumprir a lei: e preciso 

tambem adotar elevados pad roes eticos e mora is". 

Por fim, este assunto nao se esgota neste projeto, podendo ainda serem 

exploradas varias outras quest6es e discuss6es relacionadas a contabilidade social, 

ao balanc;o social, sua estrutura e obrigatoriedade de publicac;ao. 
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84 

SW:Ie 

~: j[ 



foltta. de Pl!QIIlllento i:(uUI. 

Cu~ura 

lnY!!DtrnentCG rl!ict:lna.d!!!i O>:lm .a 
produ~!0~!11~6:! lis emprsiS 

Normu 

Em:o 9alafti!O Social {BS) da¥11! ~nlllf oc prqmllli lUll~ llt.'l!:1ais 
; ambill!!lls ~· lllllfi&:toap.;lal!'!1l~t~al 
'lluaeltio: 11.0 BS da·~ lllilf o !IIAU)!i:do diii!Jll!f:. :l3f.IJRIIIO p~~Jt~paljyo 
qu.a Qrfllcl~a nomu1!$ilia ;f'Qmaa 'l(lawa 

Ell:;, I3S deVil tllf .aprQSIII(!tad!:! m~W~nompJam;nto am ource :tjpce da smo~lias 
fnanca{Juli\ .llaa~i;rtaia;flll~~ ~llllama!!IQ;mjorBOisll !VID; ampama!!la 
divu~a antrofurt:l~iasta).chn:hai.~O{naaedaNiuuani;d;da. Padru11r 
a:~tib dii\N!OS ~anr; ada :ilkml•ptin quallllliwa ~a; a ·~~ lloQIJPJldll 
p~UII !'Jiit.)MRR!lat 

A a""raa qur~ raaimr a pli~~ilf a .1111u ·~alii, utiiz•nda . .m m~a mfnit'P 
IIIIIJI!"j:ID ~o lbaa. JX!da r11ollbGr o ~lilim dll uliiZIIf o SGio EIQ;rt;D Saci;llbair(BMirilt:l 
PliiiiUII d!xiulf!llnbl, ra'~Pi. ~aria. :~,11m~,_~ Hi.~~ 
llf'fma¢11111\ !!!ll'llllll'l: .,...balanmmcilbocaJ•r .. 
Wl'RICOES:cSM· lhlaa{:ct Sodal .. N.(O:s:rif~'iilo 
is ·e;:mpm~ dt ~ lr.IIW dtfopJ . e btbida!s akomkl! .. 
0 l1rJSt JU:O :e~~ . , 1· ffn"i:etin .o Stio Bll.t11~~ SucilllhartJ'BetiUo 
tOIIiimnt mm:ios ·eSt~ os.a· w ll'llnf.balurosedllor:c.hr 

'~u bJul:ll. ~uJ;fa d01 impoata&. r:~tri:Ju~- da.,upllsa, .al:mim;Q1ot 
II ciMCO!JlGt llD1'1!11miU 

6it111o a a tncomr.; am!~ o Luar& :Bnm" o LAIR (luti!'o A!!ln do lmP:Oifll:> 
do Ronda), oo •cia. Rl!t• du J'Q'XIlu a dapasu nb q:H~IaC4olliil 

Silfl'll1,t6rW,dQr;mu!'llrlf;lb~. g:lltfi~, comit~•ubonaQ], 1a-lllilli•tzl.fAri• 
·~~-~~.OJPiONSS, FGTS acantribui9lot~. 

Plana• esp10il.il d; apo•litlidori;. ~ PJII'liionzi.iriu, oompalllQI!1~ del .blnli
f~o•:a. ~i:!bl(~ II\-.. dclpandC4¢M 

~dtsaida, -~~ prog'*"'ad; ~cn11~a. ~!\'!IIJI da q~a~ 
dii dQ vtia ai;Ufol 1J1D1 com . .Uda, ;,dill~ da 11p011~fu) 

Glllrtl!a ocm cocino :1'19uilr Cfll t:ldoe os ~~~alai. r•l!ila!10 d. adu~. bel._, ·lli!GinlllD
!lUI cki !9/ill'ta, !JUf:a com :bjb!jllhlc:a. ~u[d!li p111~ IUHitfOIIIJWDI mm lldutli.~O 

~C.<l!TI~IIt!IDIII mq~&Jalll'!jrdjolllaiiCiU~ (milci4ca,1liAtrD, lliiJ'II!lll, 
itfii!ZUIA Q.IJiiii'GriUit'llill(! 

~UJIDII ;(wa;tj:hs amtt!lil)inw.tocii, OUJIDII, AllligPa (a~uldo 01 aJ.irioa) D pillS 
yoftrdlliiDI(;:I!QCiiCAmlln!JI :pG~~:~ ~·~ rQkl.cjonrdamm Ji l:dN.D;:d; dGHlrfcl~dapcr 
"JTflflliJ:D:!IIb.a). 

~uros fparo;la. Pli\911 pG!a ;mpra_., ~~Tprc.ti~TJZ [sui o ol.llto}, :gukllcom atj~dadliCI 
J;C!fQili:;,.. tiD!IIIPOI'I:tl, ·II'KlQI ll OUlrlllltc(J;fi'aja tl(Q!Ki:fuaa ~r;;p:iDI[Iw) lFMffi 
~~ar aqui GI!UI!'IIrlllloa 

Samllliitio dee ;rwGIItimG!'f:aana oomu!ldlrida qu11 llflllf'IODm dirl::!iminadoc 
as ~A!!II'Il~ ~coma ~dlutolld i!JllO!llnln Ql'li.6; a~~m(lfQIIIIcdS~¥~ 
i!'{III1J{~o1lrb~. t~r;cJia.luanl d~!Sib. por II!Oirn:;iPl Po"m podam liPIIfDI:lllf aqui 
ICC!lG!'IIIi U .fi¥Htfrii!II!!S faDil!l qu-a Ul!llfQilli fl1i1~11-[llgU);fmanta . 

Co~~ 11111 CoiiYanplh• 87. De. 130 r. 1:!+ da 019111iimikl lnllomiCI~ c». Trrilai'P 
tom$ os ital'll'l dllPI'f!11•kia!Aaooul'llah4fty. m:;o ~SA soa» 

Outru infofltll¢111 impo1mm• q11anto .aa ~roicio dll :ra;pon11abilidaG;; II!Ooiril, Gt~ 
'" tr:anDPQflincia. 
:O;.dm;8lils ·pL-all;; Gipasu qug uiliritmsm o Silo Eil'~e :SD~:Ui !h;si!!/B86•. 

85 



2002 
174 

F<rt.e: Base c:E Daci:li B:llancp scx:ial/ 1 t:Bse- 2006 (sujeito a alt:ea<;O:s ate ceze ttl o c:E ZJJJ) 

1999 
8 

Fa1te: Base ce oact:s Balan;o sooav 1 oose- 2006 

86 



87 

7.2. BALAN<;O SOCIAL COPEL 
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BALAN~O SOCIAL ANUAL • Modelo IBASE 
Em 31 de dezembro de 2007 e de 2006 

(Valores expresses em milhares de reais i 

Consolidado 

2007 2006 
1 • BASE DE CALCULO 

NE 29 e 
30 Receita Liquida - RL 5.422.126 4.888.615 

Resultado (ou Lucro) Operacional- RO 1.629.124 1.837.223 

NE 31 -c Folha de Pagamento Bruta • FPB 587.021 579.944 

Valor Adicionado Total- VAT 5.235.899 5.638.463 

2 • INDICADORES SOCIAlS INTERNOS % Sobre: % Sobre: 

FPB RL VAT FPB RL VAT 

Alimenta~ao (Auxilio alimenta9ao e outros) 54.476 9,3 1,0 1,0 , 49.586 8,6 1.0 0,9 

NE 31-c Encargos sociais compuls6rios 144.643 24 .7 2.7 2,8 146.955 25.2 3 ,0 2,6 

NE 31-d Plano previdenciario (64.348) ( 1 ~ .0) ( 1,2) (1,2) . 52.620 9, 1 1.1 0,9 

NE3HI Saude (Plano assistencial) 57.076 9,7 u 1,1 26.501 4,6 0,5 0,5 

Seguran«;a e medicina no trabalho 3.177 0.5 0.1 0,1 3.170 0,5 0,1 0, I 

Educa~ao 2.296 0 ,4 2.130 0,.1! 

Cultura 916 0.2 654 0,1 

Capacita~ao e desenvolvimento profissional 7.848 1,3 0,1 o.·1 8.824 '1,5 02 0,2 

Auxilio creche 500 0,1 451 0,1 

NE 31-c Participa~ao nos lucros e/ou resultados 54.254 9.2 1.0 1,0 ' 52.028 8,0 "1,1 0,£1 

(1) Outros beneficios 10.128 "1,8 0,2 0.3 : 9.710 1,7 0.2 0,2 

Total 270.966 46,2 5,0 5,2 : 352.629 60,8 7.2 6,3 

NE- Nota Explicat:va 

(continua9ao) 

Consolidado 

20071 2006 

3 • INDICADORES SOCIAlS EXTERN OS % Sobre: % Sobre: 

RO Rl VAT RO Rl VAT 

Educa9iio 6.615 0,4 0.1 0,1 : 19.020 1,0 0,4 0.3 

(2 ) Programa Parana Digital 6.491 0,4 0.1 0,1; 18.331 1,0 0.4 0.3 

Escolas nas Usinas e outros 124 689 

Cultura 5.510 0,3 0,1 0.1 9.207 0.6 0,2 0,2 

NE 31-i Projetos culturais diversos - lei 8313 Rouanet 5.401 0,3 0,"1 O. lj 8.989 0.5 0,2 0.2 

Incentives culturais municipais 109 218 0.1 

Saude e saneamento 28.646 1,8 0,6 o,si 80.195 4,4 1,6 1,4 

Programa Luz para Todos 27.421 1,6 0.5 0,5 79.254 4.3 1.6 "1.4 

Outros programas 1.225 0.2 941 0,1 

Esporte 0 55 

Combate a tome e seguran~a alimentar 4 4 

Outros 4.376 0,3 0,1 o.f 5.245 0,3 0,1 0,1 

NE 26 lndeniza9ao comunidade indigena Apucaraninha 2.240 0,1 0 ,"1 0 ."1 2.800 0.2 0,1 0.1 

NE 31-t Fundo dos direitos da crianya e do adolescente 1.775 0,1 2.1 92 0.1 

Doay5es. contribuiy5es e subveny5es 312 0,1 122 

Jmelanta!j;ao GRIIAA.1000 e institute Ethos 49 131 

Total das contribui!i:oes eara a sociedade 45.151 2,8 0.8 o,8 i 113.726 6,3 2.3 2.0 

Tributes (excluidos encar2os sociais} 3.133.308 192,3 67.8 59,9 ' 3.209.136 174,7 65.6 56.9 

Total 3.178.459 195,1 58.6 60 ,7 i 3.322.862 181 ,0 67,9 58,9 



4 ·INOICAOORES AMBIENTAIS 

lnvestimentos relacionados com as opera~oes 
de emprese 

Programas de Pesquisa e Desenvolvimento e 

100.142 

NE 30 Eficiencia Energetica 56.347 

38.069 

4.276 

1.450 

(3) 

Rede Compacta e linha Verde 

Programas de prote9ao de Fauna e Flora 

Gestae de residues 

lnvestimentos em programas e/ou projetos 
externos 

Educaifao Ambiental 

Programa Tribute ao lgua9u 

Projeto cn!ditos de carbone 

Total 

299 

126 

109 

64 

100.441 

Quante ao estabelecimento de "metes anueis" para 
minimizer residues, o consume em genii na productao/ 

operactao e eumentar a eficilcia ne utiliza~o de recursos 
naturais, a empresa: 

NE - Nota Ex licativa 

(continua ao 

% Sobre: 

RO RL VAT 

6,1 1,8 1,9 

3.4 1,0 

2,3 0 ,7 0,7 l 

0,3 0 , 1 0 ,1 

o,·1 

i 

I 
6,1 1,8 1,9! 

) noo possui metes 

) cumpre de 0 a 50% 
( ) cumpre de ~. I a 75% 
( X ) cumpre de 76 a 100% 

2007 

5- INOICAOORES 00 CORPO FUNCIONAL (inclui controladas) 
(4) Empregados no final do periodo ___ 8;;..;.-'4-'4-'-1 ______ _ 

Escolaridade des empregados(as): Total HomensMulheres 

Total Superior e extensao universitaria 3.223 2.333 890 

Total 2° Grau 4. 721 4.138 583 

Total1 ° Grau 

Faixa etaria des empregados(as): 

Abaixo de 30 anos 

De 30 ate 45 anos (exclusive) 

Acima de 45 anos 

Admissoes durante o periodo 

Mulheres que trabalham na empress 

% Mulheres em cargos gerenciais: 

em rela9ao ao n° total de mulheres 

em relaifao ao n° total de gerentes 

Negros(as) que trabalham ne empresa 

% Negros(es) em cargos gerenciais: 

em rela9ao ao n° total de negros(as) 

em rela9ao ao n° total de gerentes 

Portadores(as) de necessidades especiais 
Oependentes 

Estagiarios(as) 

Terceirizados 

497 

1.904 

3.799 

2.738 

665 

1.507 

2,9 

11 ,2 

792 

2,4 

5,0 

54 

19.367 

943 

2.244 

463 34 

89 

% Sobre: 

RO RL VAT 

87.882 4,8 1,8 1.6 

52.265 2,8 '1,1 OJI 

26.797 '1.5 0,5 0.5 

7.086 0,4 0,1 0.1 

1.734 0,1 0,1 0.1 

1.512 0.2 

763 0,1 

722 0. 1 

27 0."1 

89.394 6.0 1,8 1,6 

J nile possui metas 
) cwnpre de 0 a 50% 

( ) cum pre de 51 a 75% 
( X ) cumpre de 76 a '1 0004> 

Consolidado 

2006 

8.204 

Total HomensMulheres 

3.000 2.162 838 

4.694 4 .106 588 

510 478 32 

1.843 

3.923 

2.438 

946 

1.458 

3,1 

12.2 

734 

1,9 

3.9 

52 

14.680 

953 

2.238 



6 -INFORMAI;OES RELEVANTES QUANTO AO EXERCICIO OA CIOAOANIA 
EMPRESARIAL 

Relac;ao entre a maior e a menor remunerac;iio 
naempresa 

Numero total de Acidentes de Trabalho 
(inclui acidentes com contratados) 

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos 
pela empresa foram definidos por: direc;iio e gerencias 

Os padroes de seguran~a e salubridade no 
ambiente de trabalho foram definidos por: todos(as) + Cipa 

Quanto a liberdade sindical, ao direito de 
negocia~ao coletiva e a representayao interna 
dos(as) trabalhadores(as), a empresa: 

A previdencia privada contempla: 

A participayao dos lucros ou resultados 

incentiva e segue a OIT 
todos(as) empregados(as} 

contempla: todos(as) empregados(as) 

Na sele9ao dos fomecedores. os mesmos 
padroes eticos e de responsabilidade social e 
ambiental adotados pela empresa: sao sugeridos 

Quanto a participagao dos empregados(as) em 
programas de trabalho voluntario. a empresa: organize e incentive 

( continuacao l 

Numero total de reclamac;oes e criticas de consumidores(as): 

naempresa 

no Procon 

na Justiga 

% de reclamac;oes e criticas atendidas ou solucionadas: 

naempresa 

no Procon 

na Justi9a 

208, 
i 

Consolidado 

Metas 2008 

29 

164 

I direc;ao e gerencias 

todos{as) + Cipa 

incentivara e seguin!! a OIT 
todos{as) empregados{as) 

todos{as) empregados(as) 

seriio exigidos 

, organizara e incentivara 

102.334 

2821 
958: 

100,0%1 

74,5%1 

33,6%1 

Consolidado 

Metas2008 

100.058 

276 

937 

100,0% 

78.0% 

37,0% 
% da representatividade das reclamac;oes e criticas de consumidores(as) em relac;iio 
ao total de unidades consumidoras: 

na empresa 

no Procon 

na Justiga 

Oistribuic;ao do Valor Adicionado (OVA): 

Financiadores 

Pessoal 

Govemo 

Acionistas 
Retido 

2,98%1 

0,01%: 

0,03%1 

20071 

6,3%: 

10,0%j 
62,0%' 

5,1%! 
16,6% 

2,83% 

0,01"/o 
0,03% 

Consoli dado 

2006 

8,1% 

10,7% 

58,9% 

5,0% 

17,3% 
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7-0UTRASINFORMACOES 

(1) 0 item Outros benef!cios e composto por: lndenizac;oes trabalhistas, Auxi!io doenga complementar, Seguros, Vale transports 
excedente e Auxilio invalidez e morte acidental. 

(2) 0 Programa Parana Digital promove a inclusao digital no ensino publico conectando escolas estaduais a Internet. Sendo este um 
convenio com o govemo estadual , a Companhia participa provendo a rede com instala96es dos pontes ate as escolas, enquanto o 
Estado fomece os equipamentos de informatica. Desde o inlcio do programa ja foram instalados 4.450 km de cabos possibilitando o 
acesso de 2.027 escolas, o que ainda gera receita para a Cope! com a amplia9ao do atendimento a clientes corporativos no Estado 
do Parana atraves da maior capilaridade da rede. 

(3) Estes valores referem-se aos gastos do Contrato de Valida9ao dos Creditos de Carbono efetuados pela controlada Elejor. 

(4) No computo da for9a de trabalho estao inclu!dos 82 menores aprendizes em 2007, e 75 em 2006. 

• As notas explicativas - NE sao parte integrante das demonstragoes contabeis. 

• Este Balan9o Social contempla dados das controladas Compagas, Elejor, UEG Araucaria, Cope! Empreendimentos Ltda e Centrals 
Eolicas do Parana Ltda- CEOLPAR (a partir de 06.09.2007), em virtude da consolidayao de seus resultados com a Cope!. 

• A Cope!. e uma companhia pertencente ao Setor Energetico. atuante no Estado do Parana com CNPJ n° 76.483.817/0001-20. 

• A Copel nao utiliza mao-de-obra infantil (excel(ao para o programa de inserl(§o do menor aprendiz. Lei 10.097/00) ou trabalho 
escravo, nao tem envolvimento com prostitui9ao ou exploragao sexual de crian9a ou adolescents e nao esta envolvida com 
corrup9ao. 

• Nossa companhia valoriza e respeita a diversidade intema e externamente. 

• Para maiores esclarecimentos sobre as informa96es declaradas: 
Superintendencia de Gestae Contabil - Enio Cesar Pieczarka - te141-3331-2160 e-mail: enio@copel.com 
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