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2. EMENTA: 

A responsabilidade socioambiental como valor estratégico para as empresas. Projeção 

do valor para os clientes e demais partes interessadas. O conceito e a realidade das redes 

sociais: ênfase para as redes de compromisso social. 

 

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
O objetivo geral desta disciplina unidade é apresentar ao aluno o contexto histórico, 

social, político e econômico em que se desenvolveram os conceitos de responsabilidade 

social corporativa e terceiro setor bem como caracterizar a prática da RSC, as 

organizações pertencentes ao terceiro setor e as relações dessas com outros atores.  

 

 

4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS(S) DA DISCIPLINA: 

Para atingir o objetivo geral da disciplina foram delineados os seguintes objetivos 

específicos: 

- apresentar a perspectiva histórica da Responsabilidade Social Corporativa e os 

principais conceitos inerentes a essa temática; 

- apresentar como ocorre a Responsabilidade Social Corporativa na prática, por meio da 

discussão dos propósitos que levam as empresas a ações nesse sentido e da descrição de 

alguns exemplos de empresas que as praticam; 

- apresentar alguns instrumentos e indicadores de gestão da Responsabilidade Social 

Corporativa utilizado pelas empresas, para diagnosticar a situação de suas práticas nesse 

sentido; 

- apresentar uma perspectiva histórica do terceiro setor em nível mundial e em nível 

nacional a partir da discussão do surgimento das organizações que compõem esse setor 

em cada um dos contextos; 

- apresentar quais são as relações que as organizações pertencentes ao terceiro setor 

mantêm com os diversos atores que fazem parte do contexto social, político e 

econômico em que estão inseridos. 

 



 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade 1: Responsabilidade Social Corporativa: perspectiva histórica e conceitos: 

raízes históricas da Responsabilidade Social Corporativa; conceitos de 

Responsabilidade Social Corporativa; fatores influenciadores das práticas de RSC; os 

Beneficiários das Práticas de RSC. 

Unidade 2: Responsabilidade Social Corporativa na Prática: a prática da 

Responsabilidade Social Corporativa; Responsabilidade Social Corporativa como meio; 

a Linguagem Ética da Responsabilidade Social Corporativa; práticas de 

Responsabilidade Social Corporativa no Brasil; estudos de casos práticos de RSC; 

Perspectiva Externa de Atuação da RSC; Perspectiva Interna de atuação da RSC. 

Unidade 3: Instrumentos e Indicadores de Gestão de Responsabilidade Social 

Corporativa: Instrumentos e Indicadores de Gestão de Responsabilidade Social 

Corporativa (Balanço Social, Selo Social, Norma Social Accountability – SA 8000, 

Norma AccountAbility – AA 1000, Normas ISO, Indicadores Ethos, Diretrizes para 

Relatório de Sustentabilidade). 

Unidade 4: Terceiro Setor: uma perspectiva histórica: Perspectiva histórica do terceiro 

setor no contexto mundial, perspectiva histórica do terceiro setor no contexto 

brasileiro;Organizações do Terceiro Setor no Brasil 

Unidade 5: O Terceiro Setor e suas Relações: O Papel das Redes Sociais no Terceiro 

Setor; Relações Terceiro Setor e Estado - Terceiro Setor e Mercado; A Relação do 

Terceiro Setor e as Parcerias Internacionais; Gestão de Organizações do Terceiro Setor. 

 

 

6. METODOLOGIA DO TRABALHO: 
 

O desenvolvimento das atividades do curso com o uso dos seguintes recursos: 

 Livro texto; 

 Vídeo-aulas; 

 Atividades; 

 Fóruns (com base em vídeos e artigo); 

 Chat com professor; 

 Tutoria a distância; 

 Tutoria presencial. 

 

 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:  

A Avaliação será composta das seguintes atividades e seus respectivos pesos.  

- Prova Presencial (60%); 

- Atividades contemplando as 5 unidades da disciplina (30%); 

- Fóruns contemplando as 5 unidades da disciplina (10%). 
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