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APRESENTAÇÃO

Diante do atual cenário educacional brasileiro, resultado de constantes ataques 
deferidos ao longo da história, faz-se pertinente colocar no centro da discussão as diferentes 
questões educacionais, valorizando formas particulares de fazer ciência e buscando superar 
problemas estruturais, como a desigualdade social por exemplo. Direcionar e ampliar o 
olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas postos pela contemporaneidade 
é um desafio, aceito por muitos professores/as pesquisadores/as. 

A área de Humanas e, sobretudo, a Educação, vem sofrendo destrato constante nos 
últimos anos, principalmente no que tange ao valorizar a sua produção científica. O cenário 
político de descuido e destrato com as questões educacionais, vivenciado recentemente 
e agravado com a pandemia, nos alerta para a necessidade de criação de espaços de 
resistência. Este livro, intitulado “A Educação enquanto fenômeno social e a superação 
das desigualdades sociais”, da forma como se organiza, é um desses lugares: permite-
se ouvir, de diferentes formas, os diferentes sujeitos que fazem parte dos movimentos 
educacionais.

É importante que as inúmeras problemáticas que circunscrevem a Educação, 
historicamente, sejam postas e discutidas. Precisamos nos permitir ser ouvidos e a criação 
de canais de comunicação, como este livro, aproxima a comunidade das diversas ações que 
são vivenciadas no interior da escola e da universidade. Portanto, os inúmeros capítulos 
que compõem este livro tornam-se um espaço oportuno de discussão e (re)pensar do 
campo educacional, considerando os diversos elementos e fatores que o intercruza.

Neste livro, portanto, reúnem-se trabalhos de pesquisa e experiências em diversos 
espaços, com o intuito de promover um amplo debate acerca das diversas problemáticas 
que permeiam o contexto educacional, tendo a Educação enquanto fenômeno social 
importante para o fortalecimento da democracia e superação das desigualdades sociais.

Os/As autores/as que constroem essa obra são estudantes, professores/as 
pesquisadores/as, especialistas, mestres/as ou doutores/as e que, muitos/as, partindo 
de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas que os mobilizam. Esse 
movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um movimento pendular que, 
pela mobilização dos/as autores/as e discussões por eles/as empreendidas, mobilizam-se 
também os/as leitores/as e os/as incentivam a reinventarem os seus fazeres pedagógicos 
e, consequentemente, a educação brasileira. Nessa direção, portanto, desejamos a todos 
e a todas uma provocativa leitura! 

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: O célere crescimento ocasionado 
pelos avanços comerciais e industriais 
das últimas décadas ampliou a visão das 
corporações para que observassem com mais 
atenção às práticas de Governança Corporativa 
(GC) e de Responsabilidade Social Corporativa 
(RSC). Anteriormente, os mecanismos de GC 
e RSC eram opcionais para uma organização, 
mas atualmente são imprescindíveis à saúde 
de muitas corporações, no âmbito público e 
privado. Dentro deste contexto, este estudo 
analisou a influência das práticas de Governança 

e de Responsabilidade Social Corporativas 
na Universidade Federal do Ceará propondo 
autonomia e inclusão social da instituição. Foi 
utilizado procedimento metodológico de pesquisa 
bibliográfica e documental. Os resultados 
indicam que a Universidade Federal do Ceará 
(UFC) atende às 17 das 21 práticas mapeadas 
na literatura sobre RSC, enquanto sobre GC, 
atende 9 das 15 práticas. Entre essas práticas 
de RSC e GC foram apontadas que as principais 
são: prestação de contas, ética, redução da 
assimetria de informações, consistência na 
condução da organização, promoção do bem-
estar social e humano, melhoria da qualidade 
de vida da sociedade e do meio-ambiente e 
transparência. 
PALAVRAS-CHAVE: Governança Corporativa; 
Responsabilidade Social Corporativa; Práticas 
de GC; Práticas de RSC; Transparência 
administrativa. 

PROPOSAL FOR AUTONOMY AND 
SOCIAL INCLUSION OF THE FEDERAL 
UNIVERSITY OF CEARÁ FOR SOCIAL 
RESPONSIBILITY AND CORPORATE 

GOVERNANCE
ABSTRACT: The rapid growth brought about 
by commercial and industrial advances in 
recent decades has broadened the vision of 
corporations so that they pay more attention 
to Corporate Governance (CG) and Corporate 
Social Responsibility (CSR) practices. Previously, 
the GC and CSR mechanisms were optional for 
an organization, but nowadays they are essential 
to the health of many corporations, in the public 
and private spheres. Within this context, this 
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study analyzed the influence of Corporate Governance and Social Responsibility practices 
at the Federal University of Ceará, proposing the institution’s autonomy and social inclusion. 
A methodological procedure of bibliographic and documentary research was used. The 
results indicate that the Federal University of Ceará (UFC) attends to 17 of the 21 practices 
mapped in the literature on CSR, while on CG, it attends to 9 of the 15 practices. Among these 
CSR and CG practices, the main ones were: accountability, ethics, reduction of information 
asymmetry, consistency in the organization’s conduct, promotion of social and human well-
being, improvement in the quality of life of society and the environment and transparency. 
KEYWORDS: Corporate governance; Corporate social responsibility; CG practices; CSR 
Practices; Administrative transparency.

1 |  INTRODUÇÃO
É perceptível que as universidades possuem elementar importância nos avanços 

científicos e tecnológicos e na formação de profissionais aptos à interação com o mercado. 
Além disso, no papel de escola e de usina de transformação da sociedade, as universidades 
possuem meios de modificar não só os indivíduos que por elas passam em seu processo 
de formação profissional, mas o meio em que estão inseridas, extensivo às comunidades. 
Tornam-se, portanto, especialmente em países em desenvolvimento, significativa e potente 
fonte de promoção de valores caros não só para o progresso econômico, mas social, 
uma vez que pode transmitir e disseminar princípios como os de liberdade, equidade e 
pluralidade. 

Para isso, essas instituições de ensino precisam, não somente de pilares morais 
fortes, que as conduzam à promoção integral e democrática de melhorias para o corpo 
social, como também necessitam gozar de autonomia para desenvolverem e influenciarem 
a sociedade. 

Dentro desse contexto, esta pesquisa busca responder à seguinte questão-
problema: Qual a influência das práticas de Responsabilidade Social e Governança 
Corporativas na Universidade Federal do Ceará na autonomia e inclusão social da 
instituição? A fim de responder à problemática proposta, o presente estudo busca analisar 
a influência das práticas de RSC e GC na Universidade Federal do Ceará propondo 
autonomia e inclusão social da instituição.   

O tratamento dado pela UFC no que tange a RSC e a GC contribuem para a 
independência em suas decisões e à garantia de participação de todos de forma igualitária, 
fomentando à sociedade a promoção da justiça e do compromisso da universidade com a 
transparência em sua gestão administrativa.

2 |  METODOLOGIA
Para coleta e tratamento dos dados deste estudo, elegeu-se a pesquisa bibliográfica 

e documental como procedimentos metodológicos.  Para Sá-Silva et al. (2009), a pesquisa 



 
A educação enquanto fenômeno social e a superação das desigualdades sociais 3 Capítulo 7 87

documental difere da pesquisa bibliográfica, pois, a primeira utiliza fontes primárias, isto 
é, dados que não receberam tratamento, enquanto, a pesquisa bibliográfica utiliza fontes 
secundárias, ou seja, utiliza-se dados de outros autores. Sabendo disso, a investigação 
compreendeu artigos disponibilizados na Scientific Periodicals Electronic Library (Spell), 
Google acadêmico, documentos oficiais nos portais da UFC e da Controladoria Geral da 
União (CGU). Além disso, a coleta de dados ocorreu no período de janeiro de 2019 a 
janeiro de 2020.

Segundo Oliveira (2013), a principal característica da pesquisa bibliográfica é o contato 
direto com fontes científicas relacionadas ao tema em estudo. Assim, foram selecionados 
41 artigos que contivessem em seu título ou palavras-chaves, os termos Governança 
Corporativa, correspondendo a 20 artigos, e 21 artigos relacionados à Responsabilidade 
Social Corporativa ou Universitária. Já nos documentos e manuais, como o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), resoluções do Conselho Universitário (CONSUNI), 
Portarias do Reitor e demais dados encontrados no Portal da UFC, selecionados conforme 
compreendessem informações referentes às ações e políticas da universidade no âmbito 
de RSC e GC.

A instrumentalização da análise dos resultados foi realizada com auxílio do software 
Microsoft Excel, para construção dos Quadros relativos à verificação da presença de 
práticas de RSC e GC. 

3 |  RESULTADO E DISCUSSÃO
Esta seção apresenta os resultados obtidos através do estudo da literatura que 

descreve características de RSC e GC, a presença de tais características na administração 
da UFC e o posicionamento desta frente essas bases teóricas. No Quadro 1, observa-
se quais características são apresentadas na literatura pelos autores de RSC, bem como 
quais delas estão presentes dentro do contexto acadêmico, objeto deste estudo.

CARACTERÍSTICAS DE RSC Sim/Não

1. Promover o bem-estar social e humano Sim

2. Redução do impacto ecológico Sim

3. Protetora dos direitos humanos Sim

4. Desenvolvimento sustentável Sim

5. Redução da pobreza Não

6. Necessidades e interesses de terceiros Sim

7. Satisfação dos interesses dos stakeholders Sim

8. Relacionamento sociedade e empresa Sim



 
A educação enquanto fenômeno social e a superação das desigualdades sociais 3 Capítulo 7 88

9. Equilíbrio entre os pilares econômico, social e ambiental Sim

10. Melhoria da qualidade de vida da sociedade e do meio-ambiente Sim

11. Processo intuitivo e informal Não

12. Ética Sim

13. Qualidade Sim

14. Geração de valor Sim

15. Maior competitividade Não

16. Inovação Sim

17. Transparência Sim

18. Redução do desperdício Não

19. Justiça social Sim

20. Diversidade Sim

21. Governança corporativa Sim

Quadro 1 - Características de RSC na literatura e na UFC

Fonte: Elaborado pelos autores.

Pode-se observar no Quadro 1, 21 características abordadas dentro da literatura de 
RSC. Ressalta-se que, somente, 4 (19,05%) delas não são identificadas dentro da UFC e 
17 (80,95%) das características possuem atuação da UFC no contexto estudado.

Ao destacar a importância da responsabilidade social no contexto universitário, vale 
mencionar o art. 3°, inciso III, da Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que ressalta que a 
responsabilidade social da universidade, compreende especialmente o que se refere à sua 
contribuição em relação à inclusão social. Desta forma, de acordo com o art. referenciado 
da Lei nº 10.861/2004, que trata do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, 
mostra-se o interesse do Governo Federal em exigir que as universidades se tornem 
promotoras da democratização do acesso ao ensino, incluindo pessoas portadores de 
necessidades especiais e ações da instituição para promover assistência estudantil a 
grupos sociais discriminados.

O Quadro 2 apresenta as características de GC mapeadas na literatura e quais são 
divulgadas ou não nos portais pela administração da UFC.
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CARACTERÍSTICAS DE GC Sim/Não

1. Prestação de contas Sim

2. Ética Sim

3. Redução da assimetria de informações Sim

4. Consistência na condução da organização Sim

5. Qualidade da gestão Sim

6. Tratamento justo de funcionários Sim

7. Desempenho Sim

8. Proteção às partes interessadas Sim

9. Responsabilidade Social Corporativa Sim

10. Resultados Não

11. Direitos iguais entre acionistas Não

12. Responsabilidade dos executivos (Conselho de administração) Não

13. Geração de valor a longo prazo Não

14. Redução do custo de capital Não

15. Rentabilidade Não

Quadro 2 - Características de GC na literatura e na UFC

Fonte: Elaborado pelos autores.

Observa-se no Quadro 2 que das 15 características mapeadas na literatura de GC, 
9 (60%) são atendidas pela UFC, enquanto 6 (40%) não foram identificadas. 

Conforme previsto no art. 207 da Constituição Federal da República (BRASIL, 
1988), as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial. Segundo Durham (1989), a universidade possui três dimensões de 
autonomia: autonomia da pesquisa, didática e administrativa. A autonomia da pesquisa é a 
liberdade de decidir investigar o que julgar pertinente para a universidade e comunidade. 
A autonomia didática é a liberdade discernir o que ensinar e aprender. A autonomia 
administrativa é a liberdade de estabelecer políticas, estatutos e normas que as regem. 
Sendo assim, a autonomia administrativa da universidade relaciona-se também com a 
eficiência da utilização dos recursos disponíveis, humanos ou financeiros. Para garantir 
a maximização da eficiência na utilização dos recursos, a UFC, por meio do Comitê de 
Governança, utiliza indicadores de desempenho para a Gestão de Riscos, como consta no 
portal da universidade. O Quadro 3 evidencia as práticas de GC e RSC onde são abordadas 
na UFC, de forma consolidada.
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Características de GC e RSC GC RSC UFC

1 Redução de assimetria de 
informações X

O PDI desenvolve gerenciamento de riscos e 
propicia o acesso dessas informações, como 

forma de aprendizado.

2 Ética X X O Comitê de Governança alinha as suas ações 
aos padrões éticos em vigência.

3 Consistência na condução da 
organização X O Comitê de Governança elabora políticas de 

gestão administrativa envolvendo todos os órgãos 
da estrutura organizacional.4 Qualidade da gestão X

5 Tratamento justo para 
funcionários X

O PDI promove ações que tornem a 
universidade um ambiente de trabalho saudável, 
seguro e inclusivo, promovendo o pertencimento 

institucional.

6 Desempenho X
O Comitê de Governança define indicadores 
de desempenho para a Gestão de Riscos e 

fortalece à conformidade normativa.

7 Proteção das partes 
interessadas X

Programa de Integridade atua na detecção, 
punição e remediação de fraudes e atos de 

corrupção, em apoio à boa governança.

8 Transparência X X A Secretaria de Governança promove ações que 
proporcionem a transparência.

9 Prestação de contas X
O Comitê de Governança observa os princípios 

de GC do setor público federal, incluindo 
prestação de contas.

10 Necessidade e interesses de 
terceiros X

Fornece assistência estudantil a alunos em 
situação de vulnerabilidade econômica, promove 

apoio psicológico aos servidores, além de 
buscar promover um ambiente de trabalho 
mais saudável e inclusivo e fomenta ações 

extensionistas de interesse social.

11 Relacionamento sociedade e 
empresa X

O PDI através da extensão propõe a inclusão 
social e a sustentabilidade ambiental, além 

de elencar práticas de gestão, contribuindo à 
transformação socioeconômica do Ceará, do 

Nordeste e do Brasil.

12 Satisfação dos interesses 
dos stakeholders X

13 Protetora dos direitos humanos X

14 Promover o bem-estar social 
e humano X

15
Equilíbrio entre os pilares 

econômico, social e 
ambiental

X

16 Geração de valor X
17 Justiça social X

18
Melhoria da qualidade de 

vida da sociedade e do meio-
ambiente

X

19 Inovação X
O PDI objetiva fortalecer o empreendedorismo 

e a inovação na UFC por meio de ações de 
extensão.
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20 Diversidade X
Articula a integração de pessoas cegas, surdas, 
cadeirantes ou com outro tipo de mobilidade em 

seu cotidiano.

21 Desenvolvimento sustentável X
Adquiriu placas para produção de energia solar, 
a fim de ampliar sua produção e o consumo de 

uma energia limpa e sustentável.
22 Qualidade X

23 Redução do impacto 
ecológico X

Quadro 3 – Comparativo de GC e RSC na UFC com inclusão social e autonomia

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados localizados em Secretaria de Acessibilidade 
(2010), Pró-Reitorias de Assuntos Estudantis, Gestão de Pessoas e Extensão, Plano de 

Desenvolvimento Institucional (2017), Comitê de Governança (2017), Secretaria de Governança (2017), 
Portal de Notícias da UFC (2019), CGU (2018) e Plano de Integridade (2018).

Analisando o Quadro 3, verifica-se que a universidade utiliza de sua autonomia para 
desenvolver ações no âmbito da RSC e GC, a fim de ser um ente promotor de inclusão e 
demais valores sociais, muito embora as ações não contemplem todas as características 
pautadas na literatura. São exemplos de ações ausentes na conduta da UFC que são 
elencadas pelos autores de RSC e GC: a redução da pobreza ou processo intuitivo e 
informal; resultados; responsabilidade dos executivos; geração de valor a longo prazo. 
Todavia, é notória a participação e influência da UFC na comunidade em que está inserida, 
que demonstra estar inovando e agindo para atender às demandas acadêmicas e sociais, 
e melhorar suas práticas de gestão.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo analisou a influência das práticas de RSC e GC na UFC, propondo 

autonomia e inclusão social da instituição. Para tanto foram traçados como objetivos 
específicos: i) levantar literatura sobre RSC e GC; ii) evidenciar as práticas de RSC e GC 
da UFC; e iii) comparar as práticas de RSC e GC da UFC com os estudos anteriores.

No primeiro objetivo específico, a literatura sobre RSC e GC foi levantada através da 
plataforma SPELL e Google acadêmico, reunindo 41 trabalhos que continham RSC ou GC 
em seu título ou palavras-chaves. 

No segundo objetivo específico, de evidenciar as práticas de RSC e GC da UFC, 
utilizou-se o Portal da UFC na busca por publicações que confirmem sua atuação. Os 
resultados demonstraram que a UFC atende parcialmente às práticas de RSC e GC, 
apresentando 80,95% das características de RSC e 60% das características de GC.

O terceiro objetivo específico, de comparar as práticas de RSC e GC da UFC 
com estudos anteriores, utilizou-se o software Microsoft Excel na construção de quadros 
comparativos entre as práticas abordadas na literatura e sua relação com a UFC na 
proposição de autonomia e inclusão social.

A pesquisa apresenta limitações, como a análise restrita à UFC, não abordando as 
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demais Instituições de Ensino Superior (IES). Como sugestão de estudos futuros, indica-se 
a abordagem de uma amostra maior de IESs. Também, é sugestivo que a UFC e as demais 
IESs incorporem, de maneira progressiva e efetiva, as práticas de RSC e GC, sobretudo 
aquelas que não foram detectadas na UFC, como mostram os Quadros 1 e 2 apresentados 
na seção 3 deste estudo. 
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