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“[...] a transformação de um mundo 

que espelhe Responsabilidade 

Social deve partir da transformação 

do nosso mundo interior, a que 

temos alcance, da possibilidade de 

fazer o diferencial. Responsabilidade 

Social implica compreender e 

explorar o caminho do abraço 

Integrador que significa integrar, 

reconciliar, juntar as partes, o que 

depende de cada um de nós”.  

Leda Lísia Franciosi Portal  
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RESUMO 

 

A presente pesquisa, de cunho descritivo e documental, tem como temática 

investigativa a Responsabilidade Social Universitária (RSU) na Universidade do Oeste 

de Santa Catarina (Unoesc), instituição de caráter comunitário, considerando como 

aporte legal o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), no 

seu Eixo 2: Desenvolvimento Institucional e Respectivas Dimensões 1 e 3: Missão e 

o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e a Responsabilidade Social da 

instituição. O estudo se insere na linha de pesquisa Gestão, Educação e Políticas 

Públicas, do Programa de Pós-graduação (Doutorado em Educação) da Universidade 

La Salle. O referencial teórico está alicerçado nos pressupostos de autores como: 

Drucker, Calderón, Carrizo, Fernandes, Friedman, Herrera, Hellmann, Kliksberg, 

Ortega Florestan, Pernalete e Vallaeys, os quais discutem temáticas relativas ao foco 

do estudo.  O corpus investigativo foi composto pelos documentos oficiais da Unoesc: 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) (2013 – 2017); Projeto pedagógico 

institucional (PPI); Balanço Social e os projetos pedagógicos dos cursos de graduação 

oferecidos pela Unoesc no Campus de Chapecó. A análise dos dados foi realizada 

por meio da técnica de análise de conteúdo, proposta por Bardin (1988). Os dados 

analisados sustentam a confirmação da tese desse estudo, a saber: a Universidade 

do Oeste de Santa Catarina contempla a Responsabilidade Social Universitária de 

acordo com o que preconiza o SINAES em seus documentos: PDI, balanço social e 

nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação que oferece no campus de 

Chapecó/SC, por meio da articulação da tríplice missão universitária: o ensino, a 

pesquisa e a extensão. O estudo demonstrou que a tese proposta se confirma por 

cinco elementos centrais: 1) Evidências teóricas: os preceitos teóricos são 

amplamente atendidos, consolidados por meio de um conjunto de princípios e valores 

que as bases conceituais oferecem; 2) Cumprimento da Lei do SINAES: missão, 

visão, valores, PDI, PPI e balanço social, são documentos que demonstram que a 

UNOESC cumpre com a RSU; 3) Projetos pedagógicos: se constatou que a RSU tem 

marcas transversais nas principais sessões dos respectivos projetos: objetivos, perfil 

do egresso, estrutura/matriz curricular, formação para a RS; 4) Percepção da 

comunidade acadêmica: ficou evidente a clareza e preocupação da UNOESC com o 

desenvolvimento social na percepção da direção, coordenadores, professores e 

técnicos administrativos; e 5) Dados do desenvolvimento regional: o Índice de 
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Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) evidencia contribuição para com a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade. Constatou-se que a efetivação da RSU 

em instituição de ensino superior (IES) comunitária passa, necessariamente, pelo 

olhar atento da gestão aos preceitos constitutivos das IES associadas ao princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, elementos constitutivos e findos 

das universidades que, quando não executados adequadamente, contrariam e violam 

o preceito legal. Constatou-se, também, que projetos de ensino, pesquisa e extensão, 

de cunho inter e transdisciplinar, apresentam forte contribuição para a consolidação 

da qualidade do ensino e da RSU. Restou evidente o alto grau de comprometimento 

dessa Universidade comunitária com a causa social, com o seu desenvolvimento, com 

a sua inserção em suas práticas, projetos, ações, atividades, no enlace entre ensino, 

pesquisa e extensão e a preocupação com a formação cidadã. 

 

Palavras-chave: Pesquisa descritiva e documental. Reponsabilidade Social 

Universitária. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Universidade 

Comunitária.
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RESUMEN 

 

La investigación, de cuño descriptivo y documental, tiene como temática investigativa 

la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en la Universidade do Oeste de Santa 

Catarina (Unoesc), institución de carácter comunitario, considerando como aporte 

legal el Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), en su Eje 2, 

Desarrollo Institucional y respectivas Dimensiones 1 y 3: Misión y el Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI) y la Responsabilidad Social de la Institución. El estudio se insiere 

en la línea de investigación Gestión, Educación y Políticas Públicas, del Programa de 

Posgrado (Doctorado en Educación) de la Universidad La Salle. El referencial teórico 

está anclado a los supuestos de autores como: Drucker, Calderón, Carrizo, 

Fernandes, Friedman, Herrera, Hellmann, Kliksberg, Ortega Florestan, Pernalete y 

Vallaeys, los cuales discuten temáticas relativas al enfoque del estudio.  El corpus 

investigativo ha sido compuesto de documentos oficiales de la Unoesc: Plan de 

Desarrollo Institucional (PDI) (2013 – 2017); Proyecto Pedagógico Institucional (PPI); 

Balance Social y los Proyectos Pedagógicos de los cursos de Grado ofrecidos por la 

Unoesc en el Campus de Chapecó. El análisis de los datos fue realizado por medio 

de la Técnica de Análisis de Contenido, propuesto por Bardin (1988). Los datos 

analizados sostienen la confirmación de la tesis de este estudio, que: La Universidade 

do Oeste de Santa Catarina contempla la Responsabilidad Social Universitaria de 

acuerdo con lo que preconiza el Sinaes en sus documentos: PDI, Balance Social y en 

los Proyectos Pedagógicos de los Cursos de Grado que ofrece en el Campus de 

Chapecó/SC por medio de la articulación de la tríplice misión universitaria: la 

enseñanza, la investigación y la extensión. El estudio ha demostrado que la tesis 

propuesta se confirma por cinco elementos centrales: 1) Evidencias teóricas; los 

preceptos teóricos son ampliamente atendidos: consolidado por medio de un conjunto 

de principios y valores que ofrecen las bases conceptuales; 2) Cumplimiento de la Ley 

del Sinaes: Misión, Visión, Valores, PDI, PPI y Balance Social, demuestran que la 

UNOESC cumple con la RSU; 3) Proyectos Pedagógicos: se ha constatado que la 

RSU tiene marcas transversales en las principales sesiones de los respectivos 

proyectos: objetivos, perfil del egresado, estructura/matriz curricular, formación para 

la RS; 4) Percepción de la comunidad académica: resultó evidente la claridad y 

preocupación de la UNOESC con el desarrollo social en la percepción de la dirección, 

coordinadores, profesores y técnicos administrativos; y 5) Datos del desarrollo 
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regional: el IDHM evidencia la contribución con la mejora de la calidad de vida de la 

comunidad. Se constató que la efectuación de la RSU en IES comunitarias pasa 

necesariamente por la mirada atenta de la gestión a los preceptos constitutivos de las 

IES, asociados al principio de la inseparabilidad entre la enseñanza, investigación y 

extensión, elementos constitutivos y finalidades de las universidades, que cuando no 

ejecutados adecuadamente, contrarían y violan el precepto legal; que proyectos de 

Enseñanza, Investigación y Extensión de cuño inter y transdisciplinario, presentan 

fuerte contribución para la consolidación de la cualidad de la enseñanza y de la RSU. 

Resultó evidente el alto grado de comprometimiento de esa universidad comunitaria 

con la causa social, con su desarrollo, con la inserción en sus prácticas, proyectos, 

acciones, actividades y en el enlace entre enseñanza, investigación y extensión y la 

preocupación con la formación ciudadana. 

 

Palabras-clave: Investigación descriptiva y documental. Responsabilidad Social 

Universitaria. Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior. Universidad 

Comunitaria. 
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ABSTRACT 

 

The research, with a descriptive and documentary nature, has as its research theme 

the University Social Responsibility (USR) at the University of the West of Santa 

Catarina (Unoesc), a community institution, considering as a legal contribution the 

National System of Evaluation of Higher Education (Sinaes), in its Axis 2, Institutional 

Development and its Dimensions 1 and 3: Mission and Institutional Development Plan 

(IDP) and Social Responsibility of the Institution. The study is part of the Management, 

Education and Public Policy research line of the Post-Graduate Program (Doctorate in 

Education) of the La Salle University. The theoretical framework is based on the 

assumptions of authors such as: Drucker, Calderón, Carrizo, Fernandes, Friedman, 

Herrera, Hellmann, Kliksberg, Ortega Florestan, Pernalete and Vallaeys, who discuss 

themes related to the study focus. The investigative corpus was composed of Unoesc 

official documents: Institutional Development Plan (PDI) (2013 - 2017); Institutional 

Pedagogical Project (PPI); Social Balance and the Pedagogical Projects of the 

Undergraduate courses offered by Unoesc in the Chapecó Campus. The data analysis 

was performed using the Content Analysis Technique proposed by Bardin (1988). The 

analyzed data support the confirmation of the thesis of this study that the University of 

the West of Santa Catarina contemplates the Social University Responsibility 

according to what SINAES advocates in its documents: PDI, Social Balance and in the 

Pedagogical Projects of the Graduation Courses that it offers in the Campus of 

Chapecó / SC through the articulation of the threefold university mission: teaching, 

research and extension. The study demonstrated that the proposed thesis is confirmed 

by five central elements: 1) Theoretical evidences; the theoretical precepts are widely 

attended: consolidated through a set of principles and values that the conceptual bases 

offer; 2) Compliance with the SINAES Law: Mission, Vision, Values, IDP, PPI and 

Social Balance, demonstrate that UNOESC complies with the RSU; 3) Pedagogical 

Projects: it was found that the RSU has transversal marks in the main sessions of the 

respective projects: objectives, egress profile, structure / curricular matrix, training for 

the RS; 4) Perception of the academic community: the clarity and concern of UNOESC 

with the social development in the perception of the direction, coordinators, teachers 

and administrative technicians remained evident; and 5) Data on regional 

development: the IDHM highlights the contribution to improving the quality of life of the 

community. It was verified that the effectiveness of the RSU in community IHEs 
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necessarily passes through the management's attentive look at the constitutive 

precepts of IHEs associated with the principle of indissociability among teaching, 

research and extension, constituent elements and completed of the universities, which, 

when not properly fulfilled, and violate the legal precept; that interdisciplinary and 

transdisciplinary teaching, research and extension projects, present a strong 

contribution to the consolidation of the quality of teaching and of the RSU. The high 

degree of commitment of that community university to the social cause, to its 

development, to its insertion in its practices, projects, actions, activities and in the 

connection among teaching, research and extension, and the concern with the citizen 

formation remained evident. 

 

Keywords: Descriptive and documentary research; University Social Responsibility; 

National System of Evaluation of Higher Education; Community University. 

 

 

 



14 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Evolução do Número de Instituições de Educação Superior, por 

Categoria Administrativa no Brasil – 2000/2014................................................ 

  

 59 

Gráfico 2 – Número de Instituições de Educação Superior, por categoria 

administrativa no Brasil – 2016.......................................................................... 

  

 59 

Gráfico 3 – Matrículas em cursos presenciais no Brasil em 2014.....................  60 

Gráfico 4 – Matrículas por estado nos cursos presenciais no Brasil em 2014  60 

Gráfico 5 – Matrículas nos cursos presenciais...................................................  61 

Gráfico 6 – Distribuição de matrículas em cursos EAD no Brasil em 2014.......  62 

Gráfico 7 – Matrículas por estado nos cursos EAD no Brasil em 2014.............  63 

Gráfico 8 – Distribuição dos Trabalhos Analisados...........................................  86 

Gráfico 9 – Distribuição de Trabalhos Ano........................................................  87 

Gráfico 10 – Inclusão Social............................................................................... 206 

Gráfico 11 – Critério no processo de avaliação da universidade....................... 207 

Gráfico 12 – Desenvolvimento Econômico........................................................ 208 

Gráfico 13 – Critério desenvolvimento e para o processo de avaliação da 

universidade....................................................................................................... 

 

208 

Gráfico 14 – Desenvolvimento Social................................................................ 208 

Gráfico 15 – Critério desenvolvimento social no processo de avaliação da 

universidade....................................................................................................... 

 

210 

Gráfico 16 – Defesa do Meio Ambiente............................................................. 210 

Gráfico 17 – Critério de defesa do meio ambiente no processo de avaliação 

da universidade.................................................................................................. 

 

211 

Gráfico 18 – Defesa do Patrimônio e Memória Cultural..................................... 212 

Gráfico 19 – Critério defesa do patrimônio e memória cultural no processo de 

avaliação da universidade.................................................................................. 

 

213 

Gráfico 20 – Defesa da Produção Artística........................................................ 213 

Gráfico 21 – Critério defesa da produção artística para o processo de 

avaliação da universidade.................................................................................. 

 

214 

Gráfico 22 – Defesa da Produção Esportiva e Saúde....................................... 215 

Gráfico 23 – Critério de defesa da produção esportiva e saúde no processo de 

avaliação da universidade............................................................................. 

 

216 

 



15 

 

 

Gráfico 24 – IDHM Município de Joaçaba......................................................... 219 

Gráfico 25 – IDHM Município de Chapecó......................................................... 219 

Gráfico 26 – IDHM Município de Xanxerê.......................................................... 220 

Gráfico 27 – IDHM Município de São Miguel do Oeste..................................... 221 

Gráfico 28 – IDHM Município de Videira............................................................ 221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Evolução da concepção e definições da Responsabilidade 

Social.................................................................................................................. 

 

 31 

Quadro 2 – Classificação das empresas............................................................  38 

Quadro 3 – Organizações especializadas na avaliação da responsabilidade 

social, adaptado de Hellmann (2009)................................................................ 

 

 41 

Quadro 4 – Dimensão, Tema, Subtemas e Indicadores de Sustentabilidade e 

Negócios Sustentáveis....................................................................................... 

  

 45 

Quadro 5 – Dados SCIELO “Responsabilidade Social Universidade”...............  83 

Quadro 6 – Eixo Temático 1: Sentidos e concepções sobre a 

Responsabilidade................................................................................................ 

 

 88 

Quadro 7 – Eixo Temático 2:  Responsabilidade Social e a formação discente 

nos cursos de graduação.................................................................................... 

 

 93 

Quadro 8 – Eixo Temático 3: Ações de Responsabilidade Social – enfoque na 

extensão universitária......................................................................................... 

 

103 

Quadro 9 – Eixo Temático 4:  Impactos da Responsabilidade Social................ 105 

Quadro 10 – Eixo Temático 5:  Avaliação da Responsabilidade Social............. 106 

Quadro 11 – Eixo Temático 6 – Gestão da Responsabilidade Social................ 108 

Quadro 12 – Eixo Temático 7:  Responsabilidade Social e Marketing/ 

Comunicação...................................................................................................... 

 

109 

Quadro 13 – Eixo Temático 8:  Responsabilidade Social: Sustentabilidade e 

Desenvolvimento Sustentável............................................................................ 

 

112 

Quadro 14 – Eixo Temático 9 – Responsabilidade Social e Balanço Social.... 117 

Quadro 15 – Constituição do corpus investigativo............................................. 130 

Quadro 16 – Eixos e dimensões avaliativas do SINAES................................... 141 

Quadro 17 – Eixo 2: Desenvolvimento Institucional........................................... 142 

Quadro 18 – Análise da expressão ética........................................................... 148 

Quadro 19 – Análise da expressão cidadania................................................... 149 

Quadro 20 – Análise da expressão qualidade de vida....................................... 150 

Quadro 21 – Análise da pesquisa/iniciação científica........................................ 151 

Quadro 22 – Análise da expressão cultura........................................................ 155 

Quadro 23 – Análise da expressão meio ambiente........................................... 157 

 



17 

 

 

Quadro 24 – Análise da expressão artística...................................................... 158 

Quadro 25 – Análise da expressão diversidade................................................ 159 

Quadro 26 – Análise da expressão desenvolvimento local/regional/ 

econômico........................................................................................................... 

 

159 

Quadro 27 – Análise da expressão Responsabilidade Social............................ 161 

Quadro 28 – Análise das expressões inclusão social e justiça.......................... 162 

Quadro 29 – Análise da expressão direitos humanos........................................ 163 

Quadro 30 – Análise da expressão igualdade étnico-racial............................... 163 

Quadro 31 – Análise da expressão internacionalização.................................... 164 

Quadro 32 – Análise da expressão sustentabilidade......................................... 165 

Quadro 33 – Análise da expressão ética............................................................ 174 

Quadro 34 – Análise da expressão cidadania.................................................... 176 

Quadro 35 – Análise da expressão qualidade de vida....................................... 177 

Quadro 36 – Análise da expressão pesquisa/iniciação científica....................... 150 

Quadro 37 – Análise da expressão cultura........................................................ 179 

Quadro 38 – Análise da expressão meio ambiente............................................ 186 

Quadro 39 – Análise da expressão artística....................................................... 187 

Quadro 40 – Análise da expressão diversidade................................................. 187 

Quadro 41 – Análise da expressão desenvolvimento local/regional/ 

econômico.......................................................................................................... 

 

188 

Quadro 42 – Análise da expressão Responsabilidade Social........................... 189 

Quadro 43 – Análise das expressões inclusão social........................................ 190 

Quadro 44 – Análise da expressão direitos humanos........................................ 190 

Quadro 45 – Análise das expressões internacionalização/mobilização 

acadêmica........................................................................................................... 

 

191 

Quadro 46 – Análise das expressões “internacionalização/mobilização 

acadêmica”.......................................................................................................... 

 

192 

Quadro 47 – Análise da expressão “sustentabilidade”....................................... 192 

 

 



18 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Linha do tempo e marcos teóricos....................................................  29 

Figura 2 – Percurso Metodológico.....................................................................  79 

Figura 3 – Relevância Cientifica e Acadêmica...................................................  82 

Mapa 1 – Campi Unoesc.................................................................................... 124 

Figura 4 – Etapas da técnica de análise de conteúdo....................................... 131 

Figura 5 – Referencial Teórico........................................................................... 132 

Figura 6 – SINAES – Palavras e termos chave................................................. 133 

Figura 7 – Responsabilidade Social Universitária.............................................. 134 

Figura 8 – Análise por categoria........................................................................ 135 

Figura 9 – Palavras-chave utilizadas para análise dos dados da tese.............. 144 

Figura 10 – Análise do PDI................................................................................ 166 

Figura 11 – Análise dos Projetos Pedagógicos................................................. 194 

Figura 12 – Evidências para confirmação da tese............................................. 195 

Figura 13 – Analise teórica que sustenta a confirmação da tese...................... 196 

Figura 14 – Dinâmica universitária (três fatores)............................................... 197 

Figura 15 – Dinâmica universitária (quatro fatores)........................................... 198 

Figura 16 – Dinâmica universitária (quatro linhas)............................................. 198 

Figura 17 – Interface Responsabilidade Social Universitária............................. 204 

Figura 18 – Métrica do indicador....................................................................... 218 

Figura 19 – Design da Efetividade e Concretude da Responsabilidade Social 

Universitária....................................................................................................... 

 

229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Instituições de educação superior e número de matrículas em 

cursos de graduação, por organização acadêmica no Brasil – 2016................ 

 

 63 

Tabela 2 – Número de Cursos de Graduação, por Modalidade de Ensino e 

Grau Acadêmico no Brasil de 2006 a 2016....................................................... 

  

 64 

Tabela 3 – Número de ingressos em cursos de graduação, por grau 

acadêmico no Brasil 2006/2016........................................................................ 

 

 65 

Tabela 4 – Número de cursos de graduação, por categoria administrativa, 

segundo a Área Geral do Conhecimento Brasil 2013........................................ 

 

 65 

Tabela 5 – Palavras utilizadas na análise......................................................... 145 

Tabela 6 – Programa de atendimento ao estudante.......................................... 167 

Tabela 7 – Acervo bibliográfico......................................................................... 167 

Tabela 8 – Incentivo à pesquisa e à extensão................................................... 168 

Tabela 9 – UMIC............................................................................................... 168 

Tabela 10 – UMIC Especialização.................................................................... 168 

Tabela 11 – Mobilidade estudantil..................................................................... 169 

Tabela 12 – Programa de alcance social.......................................................... 169 

Tabela 13 – Projeto, ações e contribuições para a sociedade.......................... 170 

Tabela 14 – Programa de alcance social.......................................................... 170 

Tabela 15 – Indicadores sociais internos.......................................................... 171 

Tabela 16 – Indicadores sociais Unoesc Chapecó............................................ 172 

Tabela 17 – Palavras chaves............................................................................ 173 

 



20 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ACG Avaliação dos Cursos de Graduação 

AI Atos Institucionais 

AVALIES Avaliação Institucional dos Cursos Superiores de Graduação 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CNAS Conselho Nacional de Assistência Social 

CONAES Comissão Nacional de Avaliação Superior 

CPA Comissão Própria de Avaliação 

EAD Ensino a Distância 

ENADE Exame Nacional de Avaliação de Desempenho dos Estudantes 

EPAGRI Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina  

FEMAI Fundação de Educação dos Municípios do Alto Irani 

FEMERP Fundação de Educação dos Municípios do Rio do Peixe 

FIES Fundo de Financiamento Estudantil 

FOUC Fundação Oeste Catarinense 

FCMSCSP Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo  

FUNDRAGO Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável do 

Estado de Santa Catarina  

FUNDESTE Fundação Universitária do Oeste Catarinense 

FUNOESC Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina 

HUST Hospital Universitário Santa Terezinha 

IBASE Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas  

IBICIT Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

IES Instituição de ensino superior 

IFES Instituições Federais de ensino superior 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

MCTI Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

MEC Ministério da Educação 

PDI Plano de Desenvolvimento Institucional 

PPI Projeto Pedagógico Institucional 

 



21 

 

 

RSE Responsabilidade Social Empresarial 

RSU Responsabilidade Social Universitária 

SINAES Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

SUS Sistema Único de Saúde 

TCC Trabalho de Conclusão de Curso 

UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina 

UFMT Universidade Federal de Mato Grosso 

UFSC Universidade Federal de Santa Catarina 

UNE União Nacional dos Estudantes 

UNIPLAC Universidade do Planalto Catarinense  

UNOESC Universidade do Oeste de Santa Catarina 

USP Universidade de São Paulo 

 

 



22 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO....................................................................................  24 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.........................................................  28 

2.1 Da Responsabilidade Social à Responsabilidade Social 

Universitária: Contexto e Evolução dos Conceitos...................... 

 

 28 

2.1.1 Indicadores de Responsabilidade Social............................................  40 

2.1.2 Responsabilidade Social Universitária...............................................  46 

3 CENÁRIO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL E A AVALIAÇÃO 

DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO.................................................... 

  

 52 

3.1 Evolução do Ensino Superior no Brasil e a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão................................................. 

 

 52 

4 PERCURSO METODOLÓGICO.........................................................  79 

4.1 Caracterização do estudo................................................................  80 

4.2 Relevância, problema, objetivos e a tese da investigação...........  81 

4.2.1 Relevância pessoal-profissional.........................................................  81 

4.2.2 Relevância científica e acadêmica.....................................................  82 

4.2.3 Relevância social................................................................................ 119 

4.2.4 O problema de investigação............................................................... 120 

4.2.5 Objetivos do estudo............................................................................ 122 

4.2.6 A tese de estudo................................................................................. 123 

4.2.6.1 Campus de Joaçaba........................................................................... 124 

4.2.6.2 Campus de Videira............................................................................. 125 

4.2.6.3 Campus de Xanxerê........................................................................... 126 

4.2.6.4 Campus de São Miguel do Oeste....................................................... 127 

4.2.6.5 Campus de Chapecó.......................................................................... 127 

4.3 Instrumentos de coleta de dados.................................................... 129 

4.4 Técnica de análise dos dados......................................................... 130 

5 ANÁLISE DO CORPUS INVESTIGATIVO.......................................... 137 

5.1 Categoria 1: preceitos legais da RSU.............................................. 137 

5.1.1 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).... 137 

5.2 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional............................................ 142 

5.3 Categoria 2: Preceitos Institucionais da RSU na Unoesc.............. 145 

 



23 

 

 

5.4 Análise da missão, visão e valores.................................................. 146 

5.5 Análise do PDI.................................................................................... 147 

5.6 Balanço Social da Unoesc 2013 – 2017: programas de alcance 

social................................................................................................... 

 

167 

5.7 Categoria 3: A RSU nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação.......................................................................................... 

 

172 

5.8 Categoria 4: análise confirmatória da tese...................................... 193 

5.9 Evidência confirmatória 1: referencial teórico................................ 194 

5.10 Evidência confirmatória 2: cumprimento da Lei do SINAES........... 200 

5.11 Evidência confirmatória 3: projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação........................................................................................... 

 

201 

5.12 Evidência confirmatória 4: dados primários da comunidade 

acadêmica........................................................................................... 

 

202 

5.13 Evidência confirmatória 5: dados de desenvolvimento regional.. 217 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................ 223 

 REFERÊNCIAS................................................................................... 231 

 ANEXO A – Fotografias dos Campi da UNOESC............................ 259 

 ANEXO B – Palavras Chaves PDI..................................................... 262 

 ANEXO C – Tabulação PPD.............................................................. 281 

 ANEXO D – Questionário Responsabilidade Social Universitária 297 

 

 



24 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa, de cunho descritivo e documental, tem como temática 

investigativa a Responsabilidade Social Universitária (RSU) na Universidade do Oeste 

de Santa Catarina (Unoesc), instituição de caráter comunitário, considerando como 

aporte legal o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), no 

seu Eixo 2: Desenvolvimento Institucional e respectivas Dimensões 1 e 3: Missão, o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e a Responsabilidade Social da 

instituição.  

O estudo se insere na linha de pesquisa gestão, educação e políticas públicas, 

do Programa de Pós-graduação (Doutorado em Educação) da Universidade La Salle. 

O referencial teórico está alicerçado nos pressupostos de autores como: Drucker 

(2009), Calderón (2005), Carrizo (2006), Fernandes (1975), Friedman (1970), Herrera 

(2009), Hellmann (2009), Kliksberg (2006), Pernalete e Ortega (2010), e Vallaeys 

(2006), os quais discutem temáticas relativas ao foco do estudo.  

Ao se falar em Responsabilidade Social, vale destacar que a evolução histórica 

e econômica da sociedade acarretou, ao longo do tempo, crescente conscientização 

desta em relação aos valores sociais, estimulados, especialmente, a partir do 

questionamento das pessoas a respeito dos impactos da ação das organizações 

sobre a sociedade, gerando expectativas mais responsáveis sobre o meio em que se 

relaciona.    

Nesse contexto, a Responsabilidade Social apresenta-se como extensão do 

papel das organizações, ultrapassando os limites constitutivos e intrínsecos dos 

modelos organizacionais existentes, centrados na produção de bens e serviços com 

objetivos de lucros e reprodução de impostos, evoluindo para uma postura de 

responsabilidade pelo bem-estar da sociedade na qual está inserida, por intermédio 

de um relacionamento ético e transparente, de respeito ao meio ambiente e da 

promoção dos interesses da sociedade (DE BENEDICTO et al.,  2008). 

Ao longo dos séculos, surgiram muitas correntes ideológicas nos meios 

acadêmicos, religiosos e do Estado sobre Responsabilidade Social, sugerindo a 

necessidade de evolução no que se refere à melhoria das condições de vida das 

populações, das condições e oferta de trabalho e renda, do combate ao 

analfabetismo, da melhoria da saúde pública, do combate à exclusão social, na 
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preservação do meio ambiente até a construção de uma sociedade mais justa e 

equânime. 

Segundo Lira (2009) o conceito de Responsabilidade Social percorreu longo 

caminho até consolidar-se. Sua trajetória inicia em 1899, na França, com A. Carnigie, 

fundador do Conglomerado U.S. Steel Corporation, que estabeleceu os princípios da 

caridade e da custódia às grandes empresas.  Duarte e Torres (2005) apontam que o 

campo de estudos da Responsabilidade Social teve sua expansão em 1906, por meio 

de Charles Eliot, posteriormente, em 1907, por Arthur Hakley e, em 1916, com John 

Clarck. Somente em 1970 a Responsabilidade Social foi reconhecida como um campo 

de estudos por meio da Accounting Association e American Institute of Certified Public 

Accountants. 

A partir dos elementos basilares da Responsabilidade Social de valorização de 

princípios éticos e valores morais, encontra-se nas organizações empresariais um 

meio de difusão dos seus preceitos, estimulando um novo campo de discussão: a 

Responsabilidade Social Empresarial. Nesse sentido, a empresa que atua de forma 

responsável, tem internalizado nos seus preceitos constitutivos – missão, visão e 

valores – o suporte necessário para guiar suas ações de forma responsável em toda 

a extensão de seus negócios.  

Lastreada pelo arcabouço conceitual da Responsabilidade Social (RS) que 

alimentou a reflexão e prática empresarial, originando a Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE), acrescenta-se a reflexão da temática central desta tese, qual seja, 

a Responsabilidade Social Universitária (RSU), que significa pensar não somente nos 

deveres e nas obrigações da universidade, mas nas incumbências inerentes à 

natureza institucional das IES, na transparência e na ética das suas relações, no 

respeito à diversidade, nas boas condições de trabalho, no respeito às normas 

democraticamente estabelecidas (WIENHAGE et al., 2009).  

Os autores destacam que a RSU significa pensar sobre uma instituição de 

ensino superior (IES) que adota atitudes éticas em suas práticas, além de assumir 

obrigações morais com quem interage. 

A relevância da compreensão de Responsabilidade Social na área de educação 

utiliza alguns conceitos próprios da Administração, Economia, Ciências Políticas e 

Direito, para explicar o sentido da RSU. A internalização de conceitos próprios desses 

grandes campos – Administração, Economia, Política e Direito – associada ao viés 



26 

 

 

social, permite que as universidades sejam percebidas como instituições produtoras 

e indutoras de conhecimento para o desenvolvimento social.  

As indicações iniciais apregoam para a direção de que as universidades 

detenham um olhar mais aguçado para auxiliar na solução de problemas sociais, 

estimulando o desenvolvimento em suas múltiplas dimensões: social, cultural, 

ambiental e econômica.  

Desse modo, partindo do viés da Responsabilidade Social, perpassando a 

Responsabilidade Social Empresarial até se chegar à Responsabilidade Social 

Universitária, este estudo reúne argumentos propositivos para ampliar a discussão de 

como as instituições de ensino superior, de caráter comunitário, efetivam a RSU, 

considerando como aporte legal o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES). Para tanto, toma como referência o estudo que dá origem à tese 

desenvolvida na Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc).  

Considerando a tipologia da Unoesc, uma instituição comunitária, a dimensão 

da RSU assume importância ímpar, uma vez que, além do que indicam os dispositivos 

legais, a própria caracterização da IES a coloca numa posição de serviço às 

comunidades local e regional. Os resultados deste estudo demonstram-se 

extremamente relevantes à Unoesc, visto seu lócus de atuação, e às IES, em especial 

àquelas de caráter comunitário. Nesse norte, ganha o meio universitário, pois terá 

disponível uma análise criteriosa sobre o real papel das ações de extensão quanto à 

RSU, ampliando a visão acadêmica sobre suas práticas de indissociabilidade, aferindo 

sua contribuição com o desenvolvimento social.  

Feitas tais ponderações, esta tese está organizada em cinco capítulos.  

O primeiro capítulo apresenta na introdução a contextualização da temática 

investigativa.  

O segundo capítulo é destinado ao levantamento teórico das origens e 

evolução do conceito de Responsabilidade Social, apresentando de forma evolutiva 

os indicadores de Responsabilidade Social até o arcabouço teórico sobre a 

Responsabilidade Social Universitária. Complementarmente, apresenta-se o cenário 

do ensino superior no Brasil, os marcos regulatórios, os preceitos teóricos referentes 

à indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, e o SINAES. 

No terceiro capítulo apresenta-se o percurso metodológico, que demonstra a 

caracterização do estudo e o delineamento metodológico desenvolvido nesta tese e a 

tipologia do estudo; a seguir demonstra-se a relevância pessoal e profissional, a 
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relevância científica e acadêmica, a contribuição social do estudo, além do problema 

de investigação, os objetivos do estudo e a tese deste trabalho; complementarmente 

ao percurso metodológico, destacam-se o instrumento de coleta de dados, a técnica 

de análise dos dados e o cronograma.  

O quarto capítulo é composto pela análise e discussão dos dados sobre a 

Responsabilidade Social Universitária da Universidade do Oeste de Santa Catarina 

(Unoesc) e pela confirmação da tese proposta por este estudo. 

O quinto capítulo apresenta as considerações finais do trabalho e respectivas 

limitações do estudo. 

Por fim, estão listadas as referências e os apêndices desta tese. 
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