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Teórica Exercício Laboratório

60 h

Ementa:

Responsabilidade Social  e  Meio Ambiente.  Projeçaão  do valor para os  clientes  e demais partes  interessadas.  O
conceito e a realidade das redes sociais: eênfase para as redes de compromisso social.  O terceiro setor:  marco
conceitual  para  seu  entendimento.  A  racionalidade  substantiva  e  as  açoã es  de  solidariedade.  A  eí tica  e  a
responsabilidade social.  A Teoria da Delimitaçaão dos Sistemas Sociais. As organizaçoã es voltadas para objetivos
solidaí rios.  Isonomias  e  as  organizaçoã es  economicistas:  paraêmetros  de  comparaçoã es  e  distinçoã es.  As  açoã es  do
empresariado nacional e suas organizaçoã es de solidariedade e responsabilidade social.

Objetivos Especííficos:

 Compreender os significados de terceiro setor e de responsabilidade social empresarial a partir de visoã es
teoí ricas crííticas, com vistas aà  tomada de pensamento esclarecedor e transformador da realidade social;

 Compreender as interfaces entre Sociedade, Estado e Mercado;
 Compreender a influeência do contexto social, políítico e econoê mico no surgimento e evoluçaão do Terceiro

Setor e da Responsabilidade Social Corporativa;
 Assimilar conceitos, teorias e legislaçaão relacionados aà  disciplina; 
 Desenvolver visaão críítica e pensamento reflexivo acerca das temaí ticas;
 Desenvolver e aplicar projetos de responsabilidade social empresarial no contexto 
 contemporaêneo.
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Conteúdo Programático:
Unidade 1 – Perspectiva Geral da Responsabilidade Social

 Origem e evolução do conceito de Responsabilidade Social;
 Justificando a responsabilidade social empresarial. 
 Responsabilidade Social e Filantropia;
 Responsabilidade Social Corporativa e Cidadania Empresarial;
 Responsabilidade social e Meio Ambiente; 
 Responsabilidade Social no contexto global e brasileiro.

Unidade 2 - Responsabilidade Social: concepções e alcances
 Marketing social empresarial como valor estratégico da responsabilidade social;
 Balanço Social como instrumento de cidadania;
 Certificação de responsabilidade social corporativa.

Unidade 3 - Terceiro Setor: marco conceitual e abordagem prática 
 Gestão de Institutos e Fundações;
 Gestão de Organizações Não-Governamentais;
 Gestão de Associações. 

Metodologia:

Aulas expositivas dialogadas com auxíílio do quadro, de apresentaçoã es no projetor (datashow), casos e estudos
dirigidos. Todo o material de apoio estaraí  aà  disposiçaão dos alunos no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
Possibilidade de visita-teí cnica guiada tambeím seraí  avaliada. 

Critérios / Processo de avaliação da aprendizagem:
Prova 1: 40%;  
Prova 2: 40%; 
Atividades: 20% (realizadas ao longo do semestre);

Bibliografia Baí sica:
ASHLEY, Patricia A. (Org). EÉ tica e responsabilidade social nos negoí cios. 2ed. - Saão Paulo: Saraiva, 
2005.
BARBIERI, Joseí  Carlos; C CAJAZEIRA, Jorge Emanuel Reis. Responsabilidade social empresarial e 
empresa sustentaí vel. Da teoria aà  praí tica. 2. Ed. Saão Paulo: Saraiva, 2012. (Capíítulo 7. A norma ISO 
26000. Capíítulo 6. Instrumentos gerenciais de responsabilidade social empresarial.) 
DIAS, Reinaldo. Gestaão Ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. Saão Paulo: Atlas, 
2012.
GOLDSTEIN, Ilana. Responsabilidade social: das grandes corporaçoã es ao terceiro setor. Saão Paulo: 
AÉ tica, 2007.
GOMES, Adriano; MORETTI, Seí rgio. A Responsabilidade e o social. Uma discussaão sobre o papel das 
empresas. Saão Paulo: Saraiva, 2007.
INSTITUTO Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, Responsabilidade Social das empresas: a 
contribuiçaão das universidades. Saão Paulo: Peiroí polis, 2011.
KREITLON, Maria P. A eí tica nas relaçoã es entre empresas e sociedade: fundamentos teoí ricos da 
responsabilidade social empresarial. Anais... In: XXVIII ENAMPAD. Curitiba, 2004.
MELO NETO, Francisco P. de, FROES, Ceí sar. Gestaão da responsabilidade social corporativa: o caso 
brasileiro. Rio de Janeiro : Qualitymark, 2001. 
RAMOS, Alberto G. A nova cieência das organizaçoã es: uma reconceituaçaão da riqueza das naçoã es. Rio 
de Janeiro: FGV, 1981.
VIOLIN Tarso C. Terceiro Setor e as Parcerias com a Administraçaão Puí blica: uma anaí lise críítica. Belo 
Horizonte: Foí rum, 2ª Ed. 2011.

Bibliografia Complementar:
ANDION, C. A Gestaão no Campo da Economia Solidaí ria: Particularidades e Desafios In: Revista de 
Administraçaão Contemporaênea. Rio de Janeiro: ANPAD, 2005.
ANDRADE, Miriam G. V. de. Organizaçoã es do terceiro setor: estrateígias para captaçaão de recursos 
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junto aà s empresas privadas. Dissertaçaão de Mestrado em Engenharia de Produçaão. Universidade 
Federal de Santa Catarina. Florianoí polis, 2002.
BARRETO, Lucas H. D. Terceiro setor: uma anaí lise comparativa das organizaçoã es sociais e 
organizaçoã es da sociedade civil de interesse puí blico. Boletim Juríídico. Disponíível em: 
http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=754
BRESSER-PEREIRA, L. C.; GRAU, N. C. (orgs). O puí blico naãoestatal na reforma do estado. Rio de 
Janeiro: FGV, 1999.
CAVALCANTI, Marly (Org). Gestaão social, estrateígias e parcerias: redescobrindo a esseência da 
administraçaão para o terceiro setor. Saão Paulo: Saraiva, 2006.
DRUCKER, Peter Ferdinand. Administraçaão de organizaçoã es sem fins lucrativos. 5 ed. - Saão Paulo: 
Pioneira, 1999. 
FRIEDMAN, M. Capitalismo e liberdade. 2ed. Saão Paulo: Nova Cultural, 1985.
INOJOSA, Rose Marie. Redes de compromisso social. RAP, v. 33, n. 5, set/outubro, 1999.
MENEGASSO, Maria E. VALADAÃ O, Valdir. Associaçoã es de base comunitaí ria de geraçaão de trabalho e 
renda: a questaão da gestaão. Revista Kataí lysis, v. 6, n. 1, jan/junho, 2003.
MONTANÃ O, Carlos. Terceiro setor e questaão social: críítica ao padraão emergente de intervençaão 
social. Saão Paulo: Cortez, 2002.
NOGUEIRA, Fernando do Amaral; SCHOMMER, Paula Chies. Quinze anos de investimento social 
privado no Brasil: conceito e praí ticas em construçaão. Anais do XXXIII ENANPAD – Encontro da 
Associaçaão Nacional dos Programas de Poí s-graduaçaão em Administraçaão. Saão Paulo, 2009.
RAMPASSO Renata F. Entenda o 3º Setor: Teoria e Praí tica. Saão Paulo: Novo Seículo, 2010.
SERVA, Mauríício. O fenoê meno das organizaçoã es substantivas. RAE, v.33, n.2, mar/abril, 1993.
SILVA, Tiago C. da; BARBERO, Edson R. A aliança intersetorial no exercíício da responsabilidade social 
empresarial: o caso da Fundaçaão Itauí  Social. Anais... In: XIII SEMEAD. Saão Paulo, 2010.
STEIL Carlos. A.; CARVALHO Isabel C. M. Ongs no Brasil: elementos para uma narrativa políítica Artigo 
publicado na Revista Humanas, IFCH/UFRGS, 2001. Disponíível em 
www.isabelcarvalho.blog.br/pub/artigos/ongs_brasil.pdf
SZAZI Eduardo. Terceiro Setor: regulaçaão no Brasil. 4ª Ed. Saão Paulo. Petroí polis, 2006.
TACHIZAWA, Takeshy. Organizaçoã es naão governamentais e terceiro setor: criaçaão de ong´s e 
estrateígias de atuaçaão. 2ª. Ed. Saão Paulo: Atlas, 2004.
TENOÉ RIO, Fernando G. Gestaão social: uma perspectiva conceitual. RAP, v. 32, n. 5, setembro/outubro, 
1998. 
TENOÉ RIO, Fernando G. Um espectro ronda o terceiro setor: o espectro do mercado. RAP, v. 35, n. 5, 
setembro/outubro, 1999. 
TENOÉ RIO, Fernando G. (Org). Responsabilidade social empresarial. 2 ed – Rio de Janeiro: FGV, 2006.
TEODOÉ SIO, Cintya Meírcia M. P. A.; TEODOÉ SIO, Armindo dos S. de S. Gestaão organizacional no terceiro 
setor: anaí lise de uma experieência de inclusaão de pessoas com deficieência. Anais... In: III Seminaí rio 
Internacional Sociedade Inclusiva. Belo Horizonte, 2004
TOMBI, Wagner C. SALM, Joseí  F. MENEGASSO, Maria E. Responsabilidade social, voluntariado e 
comunidade: estrateígias convergentes para um ambiente de co-produçaão do bem puí blico. O&S. v.13, 
n.37, abril/junho, 2006.
VERVLOET, Aigline de M. P. A participaçaão voluntaí ria sob a oí tica da produçaão de sentidos 
subjetivos. Anais... In: VI EnEO. Florianoí polis, 2010.
VOLTOLINI, Ricardo (Org) Terceiro Setor: planejamento e gestaão. 2ª Ed, Saão Paulo, Ed. SENAC, Saão 
Paulo, 2004.

Observações:
Bibliografia adicional:

 KOTLER, Philip; HESSEKIEL, David; e LEE, Nancy. Boas Açoã es: Uma nova abordagem  empresarial. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2012. 

 TACHIZAWA,  Takeshy.  Organizaçoã es  Naão  Governamentais  E  Terceiro  Setor:  Criaçaão  de  ONGs  E
Estrateígias de Atuaçaão . Editora Atlas SA, 2000.

 Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of
organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39–48.

 BRASIL  (2021).  Transformando  Nosso  Mundo:  A  Agenda  2023  para  o  Desenvolvimento  Sustentaí vel.
Disponíível  em:  <https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/Brasil_Amigo_Pesso_Idosa/
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Agenda2030.pdf>. Acesso em 17 jul. 2023. 
 Os  materiais  complementares  indicados  no  cronograma  seraão  disponibilizados  previamente  pelo

professor. 

Cronograma:
Data Horas/aula Conteúdo Programátio Método Bibliografia e. Orientaçõees

Aula 1
13/03

2 h Apresentaçaão da disciplina e Introduçaão aà
Responsabilidade Social Empresarial –

Dinaêmica 

Presencial TENOÉ RIO (2006).

Aula 2
14/03

2 h Origem e evoluçaão do conceito de
Responsabilidade Social 

Presencial TENOÉ RIO (2006).

Aula 3
20/03

Origem e evoluçaão do conceito de
Responsabilidade Social - Praí tica

Presencial TENOÉ RIO (2006).

Aula 4
21/03

2 h Pirâmide da Responsabilidade Social Presencial Artigo: Carroll, A. B.
(1991). 

Aula 5
27/03

2 h Pirâmide da Responsabilidade Social –
Prática 

Presencial Artigo: Carroll, A. B.
(1991). 

Aula 6
28/03

2 h Introduçaão ao ESG Presencial Material complementar 

Aula 7
03/04

2 h ESG – Ambiental e Social Presencial Material complementar 

Aula 8
04/04

2 h ESG – Governança (Palestra) Presencial 

Aula 9
10/04

2 h Marketing social empresarial como valor
estratégico da responsabilidade social

Presencial Material complementar

Aula 10
11/04

2 h Marketing social empresarial como valor
estratégico da responsabilidade social

Presencial Material complementar

Aula 11
17/04

2 h Marketing social empresarial como valor
estratégico da responsabilidade social

Presencial Material complementar

Aula 12
18/04

2 h Marketing social empresarial como valor
estratégico da responsabilidade social

Presencial Material complementar

Aula 13
24/04

2 h Marketing social empresarial como valor
estratégico da responsabilidade social

Presencial Material complementar 

Aula 14
25/04

2 h 1ª Avaliaçaão Presencial _

Aula 15
02/05

2 h Balanço Social como instrumento de
cidadania

Presencial TENOÉ RIO (2006).

Aula 16
08/05

2 h Balanço Social como instrumento de
cidadania

Presencial TENOÉ RIO (2006).

Aula 17
09/05

2 h Certificação de responsabilidade social
corporativa

Presencial TENOÉ RIO (2006).

Aula 18
15/05

2 h Certificação de responsabilidade social
corporativa

Presencial TENOÉ RIO (2006).

Aula 19
16/05

2 h Introduçaão ao estudo do Terceiro Setor Presencial RAMPASSO (2010).

Aula 20
22/05

2 h Gestaão de Associaçoã es Presencial Material complementar.

Aula 21
23/05

2 h Gestaão de Associaçoã es Presencial Material complementar.

Aula 22
29/05

2 h Gestaão de Fundaçoã es Presencial Material complementar.

Aula 23 2 h Gestaão de Fundaçoã es Presencial Material complementar.
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05/06
Aula 24
06/06

2 h Gestaão de Organizaçoã es Naão-
Governamentais

Presencial TACHIZAWA (2000).

Aula 25
12/06

2 h Temas contemporaêneos em RSC: Objetivos
do Desenvolvimento Sustentaí vel

Presencial Material Complementar

 Aula 26
13/06

2 h Temas contemporaêneos em RSC: Economia
Circular

Presencial Material Complementar

Aula 27
19/06

2 h    Temas contemporaêneos em RSC: EÉ tica na
Inteligeência Artificial e Tecnologia

Presencial Material Complementar

Aula 28
20/06

2 h 2ª Avaliaçaão  Presencial -

Aula 29
26/06

2 h Apresentaçaão de Notas Finais - 

Aula 30
27/06

Prova Final Presencial Todo o conteuí do da
disciplina 

60 h
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