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RESUMO 

O principio da eficiencia trouxe urn requisito a mais nos atos da Administragao 
Publica, tanto direta como indireta, pois atraves desse principio exige-se um servigo 
publico de qualidade. Sendo tambem exigido eficiencia no atuar do servidor publico. 
Os administradores publicos alem desse principio, devem obedecer aos principios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Tais principios estao 
plasmados no art. 37, caput, da Lei Maior, alem de outros previstos em leis 
infraconstitucionais. Evidencia-se na organizagao administrativa do Estado Brasileiro 
que e bem estruturada, identificada com os fenomenos da centralizagao, 
descentralizagao e desconcentracao, que possibilita a prestagao de servigos 
publicos com qualidade. Destarte, o que se configura, na pratica, e que o Estado 
apesar de constitucionalmente ter essa estrutura organizacional que favorece a 
execugao das atividades administrativas com eficiencia, tern sido condenado 
frequentemente por decisoes judiciais a pagar indenizagoes por danos oriundos de 
servigos prestados de forma precaria. Objetiva esta pesquisa analisar a 
Administragao Publica sob a otica do principio da eficiencia, utilizando o metodo 
exegetico-juridico, atraves de fontes doutrinarias, legais e decisoes jurisprudenciais, 
demonstrando que o principio da eficiencia previsto na Constituigao Federal, na lei 
n° 9.784/99 (do processo administrativo), Lei n° 8.429/92 (de improbidade 
administrativa), entre outros atos normativos legislatives e administrativos 
determinam que a Administragao Publica deve atuar sob a otica desse principio, que 
pode ser aferido atraves de atos publicos com criterios objetivos e subjetivos 
previstos nesses textos normativos. E nessa investigagao, demonstra-se que o 
direito a uma prestagao de servigos de qualidade e questao de cidadania. E que a 
eficiencia e o resultado que deve ser buscado em todo atuar da Administragao 
Publica, e que pode ser garantida por instrumentos juridicos como Agao Civil 
Publica, Agao Popular entre outros. 

Palavras-chave: Administragao Publica. Principio da eficiencia. Servigos publicos. 



ABSTRACT 

The beginning of the efficiency brought a requirement more the in the actions of the 
Public Administration, so much direct as insinuation, because through of that 
beginning a public service of quality is demanded. Being also demanded efficiency in 
acting of the public servant. The public administrators beyond of that beginning, they 
should obey the beginnings of the legality, impessoalidade, morality and publicity. 
Such beginnings are shaped in the art. 37, caput, of the Larger Law, besides other 
foreseen in laws infraconstitucionais. It is evidenced in the administrative 
organization of the Brazilian State that is well structured, identified with the 
phenomena of the centralization, decentralization and desconcentracao, that it 
makes possible the services rendered publics with quality. Like this, what is 
configured, in practice, it is that the State in spite of constitutionally to have that 
organizational structure that it favors the execution of the administrative activities with 
efficiency, it has frequently been condemned by judicial decisions to pay 
compensations for damages originating from of rendered services in a precarious 
way. He/she aims at this research to analyze the Public Administration under the 
optics of the beginning of the efficiency, using the exegetico-juridical method, through 
sources doctrinaire, legal and decisions j u r i s p r u d e n t s , demonstrating that the 
beginning of the efficiency foreseen in the Federal Constitution, in the law no. 
9.784/99 (of the administrative process), Law no. 8.429/92 (of administrative 
improbidade), among other legislative and administrative normative actions they 
determine that the Public Administration should act under the optics of that 
beginning, that can be checked through public ceremonies with objective and 
subjective criteria foreseen in those normative texts. And in that investigation, it is 
demonstrated that the right to a quality services rendered is citizenship subject. And 
that the efficiency is the result that should be looked for in whole to act of the Public 
Administration, and that it can be guaranteed by juridical instruments as Public Civil 
Action, Popular Action among others. 

Word-key: Public administration. Beginning of the efficiency. Public services. 
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INTRODUCAO 

O principio da eficiencia foi inserido na Constituigao Federal atraves da 

Emenda Constitucional n° 19, de 04 de junho de 1998, diante da necessidade de 

uma melhor prestagao dos servigos pelo Poder Publico. 

Com isso, alem da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade que, 

antes da Emenda 19/98, ja eram expressos no art. 37, caput da Carta Magna, 

tambem, tomou - se clara a possibilidade de se exigir qualidade nos servigos 

publicos, atraves do principio da eficiencia. 

E sobremodo importante pontuar que com o surgimento do principio em 

comento, especialmente, com a sua introdugao nas regras constitucionais e na Lei 

de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), como tambem da lei que regula o 

processo administrativo (Lei 9.784/99), o controle dos atos dos administradores 

publicos, tornou-se mais rigoroso, perante a Lei. 

No entanto, percebe-se que, ainda, continua havendo desvios de conduta no 

trato da coisa publica, cuja principal conseqiiencia e urn servigo publico direcionado 

a comunidade, de qualidade duvidosa, que gera danos irreparaveis. 

E de grande relevancia destacar que o Estado arrecada os impostos com o 

principal objetivo de servir a populagao com servigos eficientes, principalmente, no 

que se refere aqueles relacionados a saude, a educagao entre outros, que 

encontram na Constituigao Patria guarida. 

Por esse motivo, deve-se haver urn controle na eficiencia de tais servigos, que 

pode ser concretamente garantido com as Agoes Civis Publicas, Agoes Populares, e 

outros instrumentos encontrados na lei. 

A metodologia aplicada na pesquisa se conduziu atraves da analise da 

doutrina especializada, consulta a jurisprudencia, cuidadosa leitura da legislagao, 

revistas e outras publicagoes que versassem sobre o tema proposto, visando melhor 

compreensao do principio da eficiencia na otica da Administragao Publica. 

Apos a organizagao dos dados colhidos, foi realizada uma discussao acerca 

do que se poderia prescindir e o que era essencial para a retificagao das ideias 

postas. Selecionou-se os dados e depois confeccionou-se urn texto de forma clara e 

coerente que resultou no trabalho que ora apresenta-se. 



11 

Esse trabalho cientifico, em seu primeiro capitulo, tera como principal 

finalidade demonstrar como e estruturada a Administragao Publica, seu conceito, 

dando enfase, a organizagao de maneira centralizada, descentralizada e 

desconcentrada. 

Nesse sentido, sera demonstrado as entidades que compoem a 

Administragao Direta atraves da centralizagao, ou seja, a Uniao, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municipios. Outrossim, a Administragao Indireta, de maneira 

descentralizada e formada, fundamentalmente, pelas autarquias, fundagoes 

publicas, empresas publicas, sociedades de economia mista e servigos delegados a 

particulares (concessao e permissao). E por fim, sera discutido a desconcentragao, 

pautada nos orgaos publicos. 

No segundo capitulo, estudar-se-a todos os principios que informam e 

direcionam a Administragao Publica e suas atividades, contidos expressamente no 

texto constitucional, conforme plasmado no art. 37 caput, da CF/88; principio da 

legalidade, principio da impessoalidade, principio da moralidade, principio da 

publicidade e o principio da eficiencia, que e o objeto desse trabalho cientifico. 

Observar-se-a, tambem, os principios elencados de maneira implicita nos 

outros dispositivos do mesmo documento e em outras leis infraconstitucionais, que 

sao: o principio da supremacia do interesse publico, principio da indisponibilidade do 

interesse publico e o principio da continuidade do servigo publico. 

O terceiro capitulo abrangera as ideias principals da pesquisa, tratando, pois, 

do objeto mais importante desse estudo. Nele, sera estudado, o surgimento do 

principio da eficiencia na Administragao Publica, com a Emenda Constitucional n° 

19/98. 

V§r-se-a, que se deve trabalhar com a afirmagao de eficiencia nos servigos 

publicos, como questao de cidadania, chegando-se ao norte essencial da pesquisa, 

que e a Administragao Publica sob a otica do principio da eficiencia. 

O principio da eficiencia, alem de expresso no caput do art. 37 da 

Constituigao Federal de 1988, tambem, encontra-se plasmado no art. 2° da Lei 

9.874/99, que trata do processo administrativo no ambito federal, inserido como urn 

dos principios norteadores da Administragao Publica, anexado aos da legalidade, da 

finalidade, da motivagao, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da 

ampla defesa, do contraditorio, da seguranga juridica e do interesse publico. 
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Ainda, discutir-se-a, como e feito o controle e a fiscalizagao desses atos ilegais, 

imorais e ineficientes, atraves de parametros objetivos e subjetivos, como tambem 

de instrumentos legais, a exemplo da Agao Civil Publica e Agao Popular. 

Depreende-se frisar que o administrador publico, embora tenha na lei a 

margem de discricionariedade para praticar urn ato, estara limitado seu campo de 

atuagao em face do interesso publico e da formalidade do ato administrative 

Dessa forma, observa-se que no ambito da discricionariedade, a escolha da 

pratica do ato deve se voltar para o melhor atendimento ao interesse publico, uma 

vez que discricionariedade nao se confunde com arbitrariedade. 

Outro aspecto a ser tratado, no que concerne ao controle do ato praticado pelo 

Poder Publico, e que o referido ato e passivel de anulagao tanto pela Administragao 

Publica (autotutela), bem como pelo Poder Judiciario. 

Por fim, tem-se a atuagao do Ministerio Publico, com base em sua fungao 

constitucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes publicos e dos servigos de 

relevancia publica, buscando assegurar os direitos previstos constitucionalmente. 



CAPlTULO 1 ANALISE ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA DO ESTADO 
BRASILEIRO 

Como esse trabalho, tern por escopo compreender o principio da eficiencia 

sob a otica das atividades estatais, necessario se faz, preliminarmente, ser feita uma 

abordagem geral da Administragao Publica, enfocando o seu conceito, sua estrutura 

organizacional de forma centralizada, descentralizada e desconcentrada, que sob a 

egide constitucional e informada por esse principio que foi acrescido pela Emenda 

Constitucional n° 19/98 ao caput do art. 37 CF/88. 

Com efeito, objetivando, urn entendimento pontual dessa organizagao 

administrativa dar-se-a enfoque a centralizagao das entidades politicas que 

constituem a administragao direta; a descentralizagao das entidades administrativas 

que compoem a administragao indireta e, ainda, ao aspecto da descentralizagao das 

atividades estatais que sao delegadas a iniciativa privada sob o regime de 

permissao e concessao. 

No presente capitulo, tambem, tentar-se-a demonstrar como o Estado atua 

desconcentrando suas atividades atraves dos orgaos publicos, cujas fungoes sao 

exercidas por agentes publicos no desempenho de cumprir a fungao administrativa 

com eficiencia. 

1.1 Conceito de Administragao Publica 

Administragao Publica compreende o conjunto de orgaos e de seu respectivo 

pessoal, devidamente empenhado na prestagao de servigos publicos, segundo as 

suas competencias. Ao Estado foi incumbida a tarefa de prover as necessidades 

publicas, em todos os sentidos, de forma eficaz, a prestar os servigos a coletividade, 

que passa a constituir a sua propria razao de ser. 

Como assevera Fernanda Marinela (2007, p. 18) Administragao e: 

Administragao e todo o aparelhamento do Estado pre-ordenado a realizagao 
de servigos, visando a satisfagao das necessidades coletivas. Nao pratica 
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atos de governo; pratica atos de execugao, com maior ou menor autonomia 
funcional. Conforme a competencia dos drgaos e de seus agentes, e o 
instrumental de que disp6e o Estado para colocar em pratica as opcoes 
politicas do Governo. 
A doutrina tambem coloca uma segunda util izagio para essa expressao, 
estabelecendo que a Administracao Publica, de igual forma, pode ser 
conceituada como uma atividade neutra, normalmente vinculada a lei ou a 
norma tecnica, exercendo uma conduta hierarquizada, sem 
responsabilidade constitucional e politica, mas com responsabilidade 
tecnica e legal pela execugao. Destarte, a Administracao tern o poder de 
decisao somente na area de suas atribuicSes e competencia executiva, so 
podendo opinar sobre assuntos juridicos, tecnicos, financeiros ou de 
conveniencia administrativa, sem qualquer faculdade de opcao politica. 

Nesse sentido, observa-se que a expressao Administragao Publica pode ser 

utilizada em diversos sentidos. 

Assim sendo, Margal Justen Filho (2005, p.90), ao abordar a Administracao 

Publica preleciona que: 

Utiliza-se, geralmente, a expressao Administragao Publica para fazer 
referenda ao conjunto de entes e organizagSes titulares da fungao 
administrativa. Mas a expressao pode ser interpretada em diversos 
sentidos. Numa acepgao subjetiva, Administragao Publica e o conjunto de 
pessoas, publicas e privadas, e de 6rgaos que exercitam atividade 
administrativa. Em sentido objetivo, Administragao Publica e o conjunto de 
bens e direitos necessarios ao desempenho da fungao administrativa. Sob 
urn enfoque funcional, a Administragao Publica e uma especie de atividade, 
caracterizada pela adogao de provid§ncias de diversa natureza, visando a 
satisfagao imediata dos direitos fundamentais. 

Ao conceituar a Administragao Publica, Hely Lopes Meirelles (2003, p.83) 

explica alguns sentidos da palavra administrar: 

Em sentido Lato, administrar e gerir interesses, segundo a lei, a moral e a 
finalidade dos bens entregues a guarda e conservagao alheias. Se os bens 
e interesses geridos sao individuals, realiza-se administragao particular; se 
sao da coletividade, realiza-se administragao publica. Administragao 
publica, portanto, e a gestao de bens e interesses qualificados da 
comunidade de ambito federal, estadual ou municipal, segundo preceitos do 
Direito e da Moral, visando o bem comum. 
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Dessa forma, espera-se que o administrador publico obrigue-se a 

desempenhar a sua fungao dentro dos preceitos do direito e da moral administrativa, 

ja que o objetivo a ser atingido e o bem comum da coletividade. 

1.2 Organizagao administrativa: centralizagao e descentralizagao 

O Estado Brasileiro, enquanto unidade politica juridicamente organizada, tern 

o seu fundamento na norma constitucional e sua fungao administrativa e estruturada 

e organizada por atos normativos (legislatives e administrativos) infraconstitucionais. 

Sob o enfoque dessa organizagao normativa, a Administragao Publica podera 

atuar de forma centralizada, quando a Uniao, Estados Membros, Distrito Federal e 

Municipios realizam suas atividades diretamente, bem como descentralizada, na 

qual a realizagao de tarefas e prestagao de servigos sao outorgadas as pessoas 

juridicas da administragao indireta, tais como autarquias, fundagoes, empresas 

publicas e sociedades de economia mista. E, ainda, delegados a iniciativa privada 

por meio de concessoes e permissoes. 

Nesse sentido, Jose dos Santos Carvalho Filho (2007, p.391), cita Roberto 

Dromi, aduzindo que: 

A organizacao administrativa resulta de urn conjunto de normas juridicas 
que regem a competencia, as relacSes hierarquicas, a situacao juridica, as 
formas de atuagao e o controle dos 6rgaos e pessoas, no exerefcio da 
fungao administrativa. Como o Estado atua por meio de seus 6rgaos, 
agentes e pessoas juridicas, sua organizacao se calca em tres situacSes 
fundamentals: a centralizagao, a descentralizagao e a desconcentragao. 

O doutrinador acima citado (2007, p.391) acrescenta que: 

A centralizagao e a situagao em que o Estado executa suas tarefas 
diretamente, ou seja, por intermedio dos inumeros orgaos e agentes 
administrativos que compSem sua estrutura funcional. Pela 
descentralizagao, ele o faz indiretamente, isto e, delega a atividade a outras 
entidades. Na desconcentragao, desmembra orgaos para propiciar melhoria 
na sua organizagao estrutural. 
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Exatamente nessa linha distintiva e que se situam a centralizagao e a 

descentralizagao. Quando se fala em centralizagao, a ideia que o fato traz a tona e o 

do desempenho direto das atividades publicas pelo Estado - Administragao. A 

descentralizagao, de outro lado, importa sentido que tern correlagao com o exercicio 

de atividades de modo indireto (CARVALHO FILHO, 2007) 1. 

Fernanda Marinela (2007, p.61) em algumas linhas, da enfase a certos pontos 

distintivos entre a descentralizagao e a desconcentragao: 

Inicialmente, a descentralizagao realiza-se por pessoas juridicas diversas e 
nao ha vinculo hierarquieo entre a Administracao Central e a pessoa estatal 
descentralizada, existindo apenas urn poder de controle, enquanto a 
desconcentragao se refere a uma s6 pessoa, pois cogita - se sobre a 
distribuigao de competencias na intimidade dela, mantendo-se o liame 
unificador da hierarquia. 
Para que nao reste qualquer duvida, deve-se ter em mente o que significa a 
hierarquia e tambem o controle. Hierarquia e o vinculo de autoridade que 
une 6rgaos e agentes, por meio de escalSes sucessivos, relagao de 
autoridade superior e inferior. Consiste no poder de comando (expedir 
determinagSes), de fiscalizagao, de revisao (rever atos inferiores), de punir, 
de delegar e avocar competencias. 
De outro lado, o controle representa o poder que a Administragao Central 
exerce sobre a pessoa descentralizada, sendo o oposto a hierarquia, visto 
que, nesse caso, nao ha qualquer relagao de subordinagao; ha somente 
uma relagao de fiscalizagao quanta ao cumprimento da lei, obediencia as 
suas finalidades pre-estabelecidas e a busca do interesse publico. Depende 
de previsao legal, logo, diferentemente da hierarquia, nao se presume e se 
manifesta tao-s6 nos aspectos autorizados pela lei. 

Dessa forma, descentralizar, em sentido comum, e afastar do centra; 

descentralizar, em sentido juridico-administrativo, e atribuir poderes da 

Administragao. Diversa da descentralizagao e a desconcentragao administrativa, que 

significa repartigao de fungoes entre os varios orgaos de uma mesma Administragao, 

sem quebra de hierarquia. Na descentralizagao, a execugao de atividades ou a 

prestagao de servigos pelo Estado e indireta e mediata; na desconcentragao, e 

direta e imediata. 

1 A desconcentragao e fenomeno interno da Administragao, razio por que se trata de atividade centralizada, o 
destaque sera dado basicamente a centralizagao e a descentralizagao. 
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1.3 Centralizagao: Administragao Direta - entidades politicas executando atividades 
proprias do estado 

Dentro da ordem juridica constitucional administrativa, existem certas 

atividades estatais, que sao proprias do Estado, configurando-se, em regra, como 

indelegaveis, so podendo ser executadas pelo Poder Politico estatal, disso decorre a 

centralizagao dessas atividades que se realizam pelas entidades politicas que 

compoe a administragao publica direta (Uniao, Estados, Distrito Federal e os 

Municipios). 

Considera-se imprescindivel citar o conceito de Administragao Direta, dado 

por Jose dos Santos Carvalho Filho (2007, p.392): 

Administragao Direta e o conjunto de orgaos que integram as pessoas 
federativas, aos quais foi atribuida a competencia para o exercicio, de forma 
centralizada das atividades administrativas do Estado. Em outras palavras, 
significa que "a Administragao Publica e, ao mesmo tempo, a titular e a 
executora do servigo publico". 

Jose dos Santos Carvalho Filho (2007, p.392), esclarece ao afirmar: 

A nogao envolve alguns aspectos importantes. O primeiro consiste em 
considerarmos, nesse caso, o Estado como pessoa administrativa. Depois, 
e mister lembrar que a Administragao Direta e constituida por 6rgaos 
intemos dessas mesmas pessoas; tais 6rgaos sao o verdadeiro instrumento 
de agao da Administragao Publica, pois que a cada urn deles e cometida 
uma competencia prdpria, que corresponde a particulas do objetivo global 
do Estado. Por fim, vale destacar o objetivo dessa atuagao: o desempenho 
das multiplas fungSes administrativas atribuidas ao Poder Publico em geral. 

A doutrina estabelece como Administragao Direta ou centralizada os servigos 

integrados a estrutura da Presidencia, seus Ministerios e demais orgaos inferiores, 

no piano federal; as Governadorias, suas Secretarias e demais orgaos, no piano 

estadual; e as Prefeituras, suas Secretarias e respectivos orgaos, no ambito 

municipal (MARINELA, 2007). 
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Atualmente, a Administragao Direta Federal, a organizagao da Presidencia e 

de seus Ministerios sao reguladas pela Lei n° 10.683/03, com as alteragoes 

introduzidas pelas Leis n° 10.869/04, 11.036/04, 11.075/04, 11.098/05, 11.204/05, 

11.284/06, bem como pela Lei n° 11.314, de 04.07.06. Estas Leis revogaram 

dispositivos contrarios a Lei n° 9.649/98, que continua vigente no que estiver 

compativel (MARINELA, 2007). 

Na esfera estadual, tem-se organizagao semelhante a federal, guardando 

com esta urn certo grau de simetria. Por fim, na Administragao Direta, de ambito 

municipal, tambem nao ha muitas diferengas, exceto quanta aos orgaos do Poder 

Judiciario que nao existem nessa ordem politica (MARINELA, 2007). 

1.3.1 Orgaos publicos - desconcentragao - unidades de ag io da atividade 
administrativa 

Orgaos publicos sao centros de competencia instituidos para o desempenho 

de fungoes estatais, atraves de seus agentes, cuja atuagao e imputada a pessoa 

juridica a que pertencem. 

Para Hely Lopes Meirelles (2002, p.66): orgaos sao unidades de agao com 

atribuigoes especificas na organizagao estatal. 

Leciona Fernanda Marinela (2007, p.66): 

O Estado, bem como as outras pessoas de Direito Publico, para prestagao 
de suas atividades, pelas diversas funcdes que exerce, tern que distribuir 
em seu interior os encargos de sua competencia com diferentes unidades, 
exercendo cada qual uma parcela de suas atribuicoes. Essas unidades, sao 
chamados orgaos publicos e, em razao de sua especializacao, conseguem 
desenvolver services mais eficientes. 
Para conceituar drgaos publicos, podem utilizar os ensinamentos de Celso 
AntSnio Bandeira de Meio que os define como "unidades abstratas que 
sintetizam os varios cfrculos de atribuigSes", de poderes funcionais do 
Estado, repartidos no interior da personalidade estatal e expressados por 
meio dos agentes neles providos. 

Jose Maria Pinheiro Madeira (2005, p.8) refere-se aos orgaos publicos 
dizendo: 



19 

Orgao e o centro de competencia, criado para a realizacao de servico 
publico; a lei ou o regulamento, por delegacao, estabelece a competencia 
de cada 6rgao. A soma de atribuicSes de todos os Ministerios corresponde 
as atribuigSes do Poder Executivo, orgao da Uniao, encarregado de prestar 
servigos publicos e realizar a satisfagao do interesse coletivo. 

Depreende-se dessas consideracoes, que os orgaos publicos integram a 

estrutura do Estado, por isso nao tern personalidade juridica propria. 

Consequentemente, nao tern vontade propria, consistindo em meros instrumentos 

de agao e nao podem ser sujeitos de direitos e obrigacoes. Por essa razao, os atos 

por eles praticados sao imputados a entidade estatal a que pertencem. Tambem nao 

podem celebrar contrato, cabendo faze-lo a pessoa juridica por intermedio de 

agentes que a compoe (MARINELA, 2007). 

Destaca-se tambem que, os orgaos tambem nao se confundem com a pessoa 

juridica, porque esta representa o todo em que os orgaos sao as partes. Tampouco 

nao se confundem com pessoa fisica, porque representam uma reuniao de funcoes 

a serem exercidas pelos agentes que compoem o orgao. Eles podem ter 

representacao propria, seus proprios procuradores, bem como podem ingressar em 

juizo, na defesa de suas prerrogativas contra outros orgaos publicos. No entanto, 

orgao nao responde em juizo, quern responde e a entidade a que pertence. Ha 

excecoes para e defesa de seus interesses funcionais, difusos e coletivos 

(MARINELA, 2007) 2. 

Importante a afirmaeao de Jose dos Santos Carvalho Filho (2007, p.11) sobre 

a caracteristica basica do orgao publico: 

A caracteristica fundamental da teoria do orgao consiste no principio da 
imputabilidade volitiva, ou seja, a vontade do 6rgao e imputada a pessoa 
juridica a cuja estrutura pertence. Ha, pois, uma relagao juridica externa, 
entre a pessoa juridica e outras pessoas, e uma relagao interna, que vincula 
o orgao a pessoa juridica a que pertence. 

2 Neste sentido, EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL- RECURSO ESPECIAL- HONORARIOS ADVOCATICIOS- PARTE 
VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL- CONDENACAO DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL AO PAGAMENTO DA VERBA ADVOCATfCIA- IMPOSSIBILIDADE- CONFUSAO ENTRE CREDOR E 
DEVEDOR- PRECEDENTE DA COLENDA PRIMEIRA SECAO. (...) se a parte vencedora foi representada em juizo 
pela Defensoria Publica Estadual, e indevida a condenacao do Estado ao pagamento da verba advocaticia. A 
Defensoria e orgao do Estado, sem personalidade juridica propria, razao pela qual se confundem na mesma 
pessoa o credor e o devedor. (...) Agravo regimental provide (AgRg no RESP 595114/RS, STJ, Rel. Min. Franciulli 
Netto, DJ 21.02.2005 p. 144). No mesmo sentido: REsp 615.541/RS (j. em 03/06/2004); REsp 595.112/RS (DJU 
28/10/2003); REsp 536.010/RS (DJU 28/10/2003) e REsp 493.342/RS (DJ 04.08.2003 p. 280), RMS 2.499-4-MG, 
STJ -6a Turma, Rel. Min. Pedro Acioli, DJ 11.10.1993 p. 21339 DJ 11.10.1993 p. 21339. 
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A teoria tern aplicacao concreta na hipdtese da chamada fungao de fato. 
Desde que a atividade provenha de um orgao, nao tern relevancia o fato de 
ter sido exercida por um agente que nao tenha investidura legitima. Bastam 
a apargncia da investidura e o exercicio da atividade pelo 6rgao: nesse 
caso, os efeitos da conduta vao ser imputados a pessoa jurfdica. 

Aduz-se que o pensamento moderno reside em caracterizar-se o orgao 

publico como um circulo efetivo de poder que, para tomar efetiva a vontade do 

Estado, precisa estar integrado pelos agentes. 

Representando compartimentos internos da pessoa publica, os orgaos 

publicos nao sao livremente criados e extintos pela so vontade da Administragao. 

Tanto a criagao como a extincao de orgaos dependem de lei, e nesse sentido dispoe 

a vigente Constituigao quando inclui a exigencia na relagao das denominadas 

"reservas legais", materias cuja disciplina e reservada a lei (art. 48, XI). 

Anteriormente era exigida pela lei para a criagao, estruturagao e atribuigoes dos 

orgaos, mas com a nova redagao dada ao dispositivo pela EC n° 32, de 11/9/2001, a 

exigencia passou a alcangar apenas a criagao e a extingao de orgaos e cargos 

publicos. Em consequencia, a estruturagao e as atribuigoes podem ser processadas 

por decreto do Chefe do Executivo, como consta, alias, no art. 84, VI, "a", da CF, 

tambem alterado pela referida Emenda (CARVALHO FILHO, 2007). 

1.4 Descentralizagao: Administragao indireta - entidades administrativas e a iniciativa 
privada realizando atividades estatais 

A Administragao Indireta do Estado e o conjunto de pessoas administrativas 

que, vinculadas a respectiva Administragao Direta, tern o objetivo de desempenhar 

as atividades administrativas de forma descentralizada (CARVALHO FILHO, 2007). 

Na interpretagao desse doutrinador (2007, p.396), o objetivo da Administragao 

Indireta e basicamente: 

O grande e fundamental objetivo da Administragao Indireta do Estado e a 
execugao de algumas tarefas de seu interesse por outras pessoas juridicas. 
Quando nao pretende executar determinada atividade atraves de seus 
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prdprios orgaos, o Poder Publico transfere a sua titularidade ou mera 
execugao a outras entidades, surgindo entao, o fenomeno da delegagao. 
Quando a delegagao e feita por contrato ou ato administrative aparecem 
como delegatarios os concessionaries e os permissionarios de servigos 
publicos. Quando e a lei que cria as entidades, surge a Administragao 
Indireta. 
Resulta daf que a Administragao Indireta e o prdprio Estado executando 
algumas de suas fungoes de forma descentralizada. Seja porque o tipo de 
atividade tenha mais pertinencia para ser executada por outras entidades, 
seja para obter maior celeridade, eficiencia e flexibilizagao em seu 
desempenho, o certo e que tais atividades sao exercidas indiretamente ou, 
o que e o mesmo, descentralizadamente. 

Infere-se que a Administragao Publica Indireta e composta por entidades que 

possuem personalidade juridica propria e sao responsaveis pela execugao de 

atividades administrativas que necessitam ser desenvolvidas de forma 

descentralizada. E composta pelas autarquias, fundagoes publicas e as empresas 

estatais, mais especificamente, as empresas publicas e as sociedades de economia 

mista. 

1.4.1 Autarquias 

Na ligao dos autores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2008, p. 27): As 

autarquias sao entidades administrativas autonomas, criadas por lei especifica, com 

personalidade juridica de direito publico interno, patrimdnio proprio e atribuigoes 

estatais especificas. 

As autarquias somente podem ser criadas por meio de lei especifica, 

consoante o disposto no art. 37, inciso XIX, da Constituigao Federal, com a redagao 

dada pela Emenda Constitucional n° 19/1998. Na esfera Federal, a lei de criagao da 

autarquia deve ser de iniciativa privativa do Presidente da Republica, em face do 

disposto no art. 6 1 , paragrafo 1°, inciso II, alinea "e", da Carta da Republica. Essa 

regra- de iniciativa para o projeto de lei acerca da criagao de autarquias no Poder 

Executivo - e aplicavel tambem aos Estados, ao Distrito Federal e aos municipios, 

adequando-se a iniciativa privativa, conforme o caso, ao Governador e ao Prefeito 

(ALEXANDRINO; PAULO, 2008). 
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Jose dos Santos Carvalho Filho (2005, p.404) disserta sobre a autonomia da 

Autarquia: 

Autonomia e figura de conotagao mais politica, porque indica que alguns 
entes podem criar sua propria administragao e estabelecer sua organizagao 
juridica, como observava ZANOBINI. Nao se trata de uma pessoa instituida 
pelo Estado; e, com efeito, uma parcela do proprio Estado. Em 
determinadas situagoes, as pessoas autonomas tern capacidade politica, 
significando a possibilidade de eleger os seus proprios representantes. 
Melhor exemplo de pessoas autonomas e o das pessoas integrantes de 
uma federagao, como no caso do Brasil. Estados, Distrito Federal e 
Municfpios sao todos eles autonomos, no sentido de que, nos termos da 
Constituigao Federal dispoe de todas aquelas^ prerrogativas e 
peculiaridades. O art. 18 da Constituigao, alias, emprega o termo autonomo 
quando se referem a tais entidades politicas (art. 18). 

Outro e o sentido de autarquia. Aqui a conotagao nao e de carater politico, 
mas sim administrative O Estado, quando cria autarquias, visa atribuir-lhes 
algumas fungSes que merecem ser executada de forma descentralizada. 
Dai nao poderem criar regras juridicas de auto-organizagao, nem terem 
capacidade politica. Sua fungao e meramente administrativa. Por tal motivo 
e que se pode afirmar que, enquanto a autonomia e o proprio Estado, a 
autarquia e apenas uma pessoa administrativa criada pelo Estado. 

Disserta-se que algumas leis, ao instituirem uma entidade autarquica, tem-se 

utilizado da denominacao "autarquia de regime especial", sem mencionar 

expressamente quais seriam suas particularidades. Diante da imprecisao do 

legislador, a doutrina conceitua autarquias de regime especial como aquelas que 

recebem da lei instituidora privilegios especificos, a fim de aumentar sua autonomia 

comparativamente com as autarquias comuns (ALEXANDRINO; PAULO, 2008). 

O Banco Central do Brasil- BACEN e a Universidade de Sao Paulo-USP sao 

exemplos de autarquias de regime especial. As agendas reguladoras federals 

(ANATEL, ANEEL, ANP, ANA, ANAC etc.) tern sido, todas elas, instituidas sob a 

forma de autarquias de regime especial, exatamente em razao da intencao do 

legislador de conferir-lhe maior autonomia perante o Poder Executive 

comparativamente as demais autarquias, sujeitas ao regime geral do Decreto-Lei n° 

200/1967 (ALEXANDRINO; PAULO, 2008). 
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1.4.2 Fundagoes publicas 

Insurge - se, ao fundamentar o tema fundacao publica, a celeuma que foi 

estabelecida em torno da natureza juridica de sua personalidade (publica ou 

privada), depreendendo dai grandes divergencias. 

Na ligao da doutrinadora Fernanda Marinela (2007, p.99): O cerne da 

discussao esta na definigao da natureza juridica dessas pessoas e, por conseguinte, 

o seu regime e a sua inclusao na Administragao Indireta. 

E sobremodo importante destacar que as fundagoes sao compreendidas 

como universalidade de bens personalizada, em atengao ao fim, que Ihe da unidade, 

ou como um patrimonio transfigurado pela ideia que a poe ao servigo de um fim 

determinado. 

Para Hely Lopes Meirelles (2003, p.343): 

As fundagSes prestam-se, principalmente, a realizagSo de atividades n§o 
lucrativas e atipicas do Poder Publico, mas de interesse coletivo, como a 
educagao, cultura pesquisa, sempre merecedoras de amparo estatal. Sua 
instituicao depende de autorizacao de lei especifica (CF, art. 37, XIX) da 
entidade matriz, cabendo ao executivo providenciar os demais atos 
necessarios a sua formacao, visto que s6 terao existencia legal ap6s sua 
inscrigio do Registro competente. 

Analisando o conceito dado pela professora Fernanda Marinela (2007, p. 99) 

nota-se que: 

Utilizando o conceito geral de fundagao, e possivel defini-la como uma 
pessoa juridica composta por um patrimonio personalizado, destinado pelo 
seu fundador para uma finalidade especifica, prestando atividades nao -
lucrativas e atipicas do Poder Publico, mas de interesse coletivo, como a 
educagao, cultura, pesquisa, entre outras, sempre merecedoras de amparo 
estatal. Trata-se da personificagao de uma finalidade. 

O professor Jose dos Santos Carvalho Filho (2007, p.447) tambem concorda 

com o posicionamento da professora Marinela anteriormente citado, em relagao a 
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polemica sobre a natureza juridica das fundagoes, sendo assim, o mesmo traz 

varios posicionamentos, dentre eles o do STF: 

O STF optou pelo entendimento de que, nem toda fundacao instituida pelo 
Poder Publico e fundacao de direito privado. As fundacoes, institufdas pelo 
Poder Publico, que assumem a gestao de servico estatal e se submetem a 
regime administrative previsto, nos Estados -membros, por leis estaduais, 
sao fundacoes de direito publico, e, portanto, pessoas juridicas de direito 
publico. Tais fundacoes sao especie do genera autarquia, aplicando-se a 
elas a vedacao a que alude o paragrafo 2° do art. 99 da Constituigao 
Federal. 3 

Para elucidar toda essa discussao, a doutrinadora Fernanda Marinela (2007, 

p. 100) diz que: Toda a divergencia foi solucionada com a publicagao da Constituigao 

Federal de 1988, que, em razao de diversos dispositivos, definiu fundagao publica 

como pessoa juridica de direito publico, dando-lhe o mesmo tratamento de uma 

autarquia. 

As fundagoes publicas sao agraciadas com alguns privilegios, como por 

exemplo, privilegios tributarios, assim, dispoe o art. 150, paragrafo segundo da 

CF/88, que o principio da imunidade tributaria, relativo aos impostos sobre renda, o 

patrimonio e os servigos federals, estaduais e municipals (art. 150, VI, "a"), e 

extensivo as fundagoes instituidas e mantidas pelo Poder Publico. 

1.4,3 Empresas publicas e sociedades de economia mista 

Embora sejam de categorias juridicas diversas, as empresas publicas e as 

sociedades de economia mista devem ser estudadas em conjunto, em face dos 

pontos em comum que nelas aparecem. Jose dos Santos Carvalho Filho (2007, p. 

427), em sua obra cita os conceitos dessas duas pessoas juridicas: 

3 RE nQ 101.126-RJ, Relator o Min. MORE1RA ALVES (RTJ 113/314). 0 dispositivo citado no acordao refere-se a 
Constituigao de 1967, com a EC n^ 1/69. 
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Empresas pOblicas sao pessoas juridicas de direito privado, integrantes da 
Administragao Indireta do Estado, criadas por autorizagao legal, sob 
qualquer forma juridica adequada a sua natureza, para que o Governo 
exerga atividade gerais de carater econdmico ou, em certas situagSes, 
execute a prestagao de servigos publicos. 
Sociedades de economia mista sao pessoas juridicas de direito privado, 
integrantes da Administragao Indireta do Estado, criadas por autorizagao 
legal, sob a forma de sociedades anonimas, cujo controle acionario 
pertenga ao Poder Publico, tendo por objetivo, como regra, a exploragao de 
atividades gerais de carater econdmico e, em algumas ocasiSes, a 
prestagao de servigos publicos. 

0 autor Jose dos Santos Carvalho Filho (2007, p. 426) revela alguns pontos 

em comum das empresas publicas e das sociedades de economia mista ao dizer 

que: 

Essas entidades sao dotadas de personalidade juridica de direito privado e 
delas se vale o Estado para possibilitar a execugao de alguma atividade de 
seu interesse com maior flexibilidade, sem as travas do emperramento 
burocratico dos entes do direito publico. 

As empresas publicas e as sociedades de economia mista tern personalidade 

juridica de direito privado, o que nesse aspecto, as torna diferentes das autarquias 

qualificadas como pessoas juridicas de direito publico (CARVALHO FILHO, 2007). 

Jose dos Santos Carvalho (2007, p. 428) faz referenda ao objetivo do Estado 

ao criar as empresas publicas e as sociedades de economia mista: 

E preciso ter em conta, porem, o objetivo que inspirou o Estado a criar esse 
tipo de pessoas de natureza empresarial. Como os orgaos estatais se 
encontram presos a uma infinita quantidade de controles, o que provoca 
uma sensivel lentidao nas atividades que desempenham, essas pessoas 
administrativas, tendo personalidade de direito privado, embora sob a 
diregio institucional do Estado, possibilitam maior versatilidade em sua 
atuag§o, quando voltadas para atividades econdmicas. O Estado, atraves 
delas, se afasta um pouco de seu pedestal como Poder/bem-estar social 
para assemelhar-se, de certa maneira, a um empresario, que precisa de 
celeridade e eficiencia para atingir seus objetivos. 
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Importante lembrar que o art. 37, XIX, da CF/88 foi alterado pela Emenda 

Constitucional n° 19/98, relativa a reforma administrativa, estabelecendo a forma de 

criacao das empresas estatais, in verbis: 

Art. 37 
[...] 
XIX. Somente por lei especifica podera ser criada autarquia e autorizada a 
instituicao de empresa publica, de sociedade de economia mista e de 
fundacao, cabendo a lei complementar, neste ultimo caso, definir as areas 
de sua atuagao. 

1.4.4 Servigos delegados a particulares (concessao e permissao) 

A concessao comum de servigo publico tern como fundamento o art. 175, da 

Constituigao Federal, que define que os servigos publicos devem ser prestados pelo 

Poder Publico, diretamente ou sob regime de concessao ou permissao, sempre por 

meio de licitagao. 

Para Fernanda Marinela (2007, p. 460) concessao e: 

A concessio de servicos publicos esta definida no art. 2°, II, da Lei n° 
8.987/95 e consiste numa forma de transferencia da titularidade para a 
prestacSo de servicos publicos, denominados delegacao. Tal transferencia e 
realizada pelo poder concedente a pessoa juridica ou consdrcio de 
empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta 
e risco e por prazo determinado. A formalizagao faz-se por meio de contrato 
administrativo, precedido de licitacao, na modalidade concorrencia, tendo 
sempre prazo determinado. 

Existem alguns poderes conferidos a Administragao Publica, quando 

delegante de servigo publico, como por exemplo: poder de inspegao e fiscalizagao; 

poder de alteragao unilateral das clausuias regulamentares; poder de extinguir a 

concessao antes de findo o prazo inicialmente estatuido; poder de intervengao em 

ocasioes excepcionais, para proteger questoes de interesse publico, diretamente 

ligados ao servigo prestado; poder de aplicar sangoes ao concessionary 

inadimplente. 
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Celebrado o contrato de concessao, a possibilidade de transferencia do objeto 

do contrato por intermedio da subcontratacao ou do controle acionario da empresa 

deve ser analisado com muitas ressalvas, para evitar ofensas aos principios da 

supremacia do interesse publico, da indisponibilidade desse interesse, da isonomia, 

alem do dever de licitar (MARINELA, 2007). 

Genericamente, pode o vocabulo permissao indicar nao so a outorga para a 

prestagao de servigos, como tambem a permissao para o uso de determinado bem 

publico. 

Nesse sentido, Antonio A. Queiroz Telles (2000, p. 123) diz que: 

O Poder Publico (permitente) entrega ao particular (permissionario), pessoa 
fisica ou juridica, o direito de fornecer um determinado servico a 
coletividade, remuneradamente, sob a forma de tarifa, ou entao, 
gratuitamente. 
A permissSo e caracterizada, igualmente pela precariedade, visto que e 
consumada atraves de ato administrativo de igual natureza. 
Assim a permissao e revogavel a qualquer momento, pelo Poder Publico, 
desde que nao se verifiquem mais os pressupostos de sua conveniencia e 
oportunidade. 

Ao Estado, na qualidade de guardiao do interesse publico, cabe a tarefa de 

fiscalizar diuturna e eficazmente a atuagao do permissionario, quanto a prestagao 

dos servigos a seu cargo. Assim, assiste-lhe o direito de promover alteragoes na 

execugao do servigo, exigir pagamentos, a titulo de remuneragao (desde que 

previstos no ato da permissao), impor tributos ao outorgado, fixar garantias, 

objetivando todas estas medidas a melhoria, a eficiencia e a regularidade da 

prestagao do servigo (QUEIROZ TELLES, 2000). 



CAPITULO 2 ADMINISTRACAO PUBLICA E OS PRINCIPIOS INFORMADORES 

DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ESTATAIS 

O desiderata desse capitulo tern por objetivo principal informar os principios 

que fundamentam e guiam a Administragao Publica na sua fungao estatal 

administrativa. Destacando-se os principios expressos na Constituigao Federal no 

art. 37, caput, como tambem alguns existentes de forma nao expressa na Lei Maior 

e nas Leis infraconstitucionais. 

Nesse contexto, sera analisado ainda os principios implicitos, tais como: 

principio da supremacia do interesse publico, principio da indisponibilidade do 

interesse publico e o principio da continuidade, em decorrencia da relevancia dos 

mesmos como norteadores da fungao administrativa no Estado Brasileiro. 

2.1 Principios norteadores da administragao publica 

Os principios tern uma grande relevancia no ordenamento juridico brasileiro, 

orientando os varios ramos no Direito Patrio, seja no direito publico ou privado, o 

mesmo acontece tambem no direito administrativo. Sao os principios que conferem 

coerencia e consistencia a determinado conjunto de normas, possibilitando sua 

compreensao com um sistema organico. 

Com efeito, os principios consistem em proposigoes de carater generico que 

norteiam o elaborador das normas de direito e orientam o interprets dessas normas. 

Ao se falar dos principios na esfera administrativa, Jose dos Santos Carvalho 

Filho (2007, p. 16) tern a seguinte orientagao: 

Principios administrativos sao os postulados fundamentals que inspiram 
todo o modo de agir da Administragao Publica. Representam canones pre-
normativos, norteando a conduta do Estado quando no exercfcio de 
atividades administrativas. Bem observa Cretella Junior que nao se pode 
encontrar qualquer instituto do Direito Administrativo que nao seja informado 
pelos respectivos principios. 
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O texto constitucional estabelece expressamente, em seu art. 37, caput, 

alterado pela Emenda Constitucional n° 19/98, cinco principios minimos a que a 

Administragao Direta e Indireta devem obedecer, quais sejam: Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiencia. 

A doutrina de forma majoritaria determina que os principios, acima citados, 

sao conhecidos como os principios expressos, porem, indica-se outros que nao sao 

expressos, como por exemplo: principio da supremacia do interesse publico, 

principio da indisponibilidade do interesse publico, principio da continuidade, 

principio da finalidade, dentre outros previstos em alguns dispositivos da CF/88 e 

outras em leis infraconstitucionais, a exemplo do da Lei 9.784/99 (Processo 

Administrativo no ambito da administragao federal) que em seu art. 2° enumera 

principios do interesse publico, continuidade, eficiencia, legalidade, finalidade, dentre 

outros. 

2.1.1 Principio da legalidade 

O principio da legalidade impoe a Administragao Publica a estrita vinculagao a 

lei. Assim, ao contrario do particular que pode fazer o que a lei permitir e tambem o 

que ela nao veda, a Administragao Publica somente podera praticar os atos que a lei 

autorizar. 

O principio da legalidade e a diretriz basica da conduta dos agentes da 

Administragao. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser 

autorizada por lei. Nesse mesmo sentido, Fernanda Marinela (2007, p.35) diz que: 

O principio da legalidade e a base do Estado Democratico de Direito e 
garante que todos os conflitos sejam resolvidos pela lei. Essa regra podera 
ser identificada em diversos dispositivos constitucionais. A Constituigao foi 
redundante ao falar da legalidade no art.5°, inciso II, definindo que ninguem 
e obrigado a fazer ou deixar de fazer senao em virtude de lei; no art.37, 
caput, estabelecendo que a Administragao Publica tern que obedecer a 
esse principio; na lista de competencias do Presidente, art.84, inciso IV, em 
que fica claro que o ato Administrativo e subordinado a lei e visa a permitir a 
sua fiel execugao; e, novamente, no sistema tributario, art. 150, inciso I. 
E necessario grifar, ainda, que a exata compreensao do principio da 
legalidade nao exclui o exercicio da atuagao discricionaria do administrador, 
levando-se em consideragao a conveniencia e a oportunidade do interesse 
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publico. Por ser materialmente impossivei a previsao de- todos os casos, 
alem do carater de generalidade prdpria da lei, restarao, inumeras vezes, a 
Administragao a faculdade e o dever de apreciar discricionariamente as 
situagoes, principalmente para implementar a finalidade legal a que esta 
jungida pelo principio da legalidade. 
N i o se pode confundir ato discricionario, que e o ato praticado nos limites 
da lei, com ato arbitrario, que e contrario a lei. Este, por ser ilegal, deve ser 
retirado do ordenamento juridico. 
Tambem nao se pode confundir principio da legalidade, que significa 
submissio a Constituigao e as leis, com principio da reserva da lei, que se 
limita a forma de regulamentagao de determinadas materias, para a qual a 
Constituigao indica uma especie normativa especifica, por exemplo, a 
relagao de emprego protegida contra a despedida arbitraria ou sem justa 
causa e materia reservada a lei complementar (art. 7°, I, da CF). 

A legalidade, como principio da Administragao, significa que o administrador 

publico esta, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e as 

exigencias do bem comum, e deles nao se pode afastar ou desviar, sob pena de 

praticar ato invalido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, 

conforme o caso. A eficacia de toda atividade administrativa esta condicionada ao 

atendimento da lei e do direito. 

Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles (2003, p.86) leciona que: 

Na Administragao Publica nao ha liberdade nem vontade pessoal. Enquanto 
na Administragao particular e licito fazer tudo que a lei nao proibe, na 
Administragao Publica s6 e permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o 
particular significa "pode fazer assim"; para o administrador publico significa 
"deve fazer assim". 
As leis administrativas sao, normalmente, de ordem publica e seus preceitos 
nao podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade conjunta 
de seus aplicadores e destinatarios, uma vez que contem verdadeiras 
poderes-deveres, irrelegaveis pelos agentes publicos. Por outras palavras, a 
natureza da fungao publica e a finalidade do Estado impedem que seus 
agentes deixem de exercitar os poderes e de cumprir os deveres que a lei 
Ihes impoe. Tais poderes, conferidos a Administragao Publica para serem 
utilizados em beneffcio da coletividade, nao podem ser renunciados ou 
descumpridos pelo administrador sem ofensa ao bem comum, que e 
supremo e unico objetivo de toda agao administrativa. 

O principio da legalidade e a pedra de toque do Estado de Direito e pode ser 

traduzido na maxima: A Administragao Publica so pode atuar conforme a lei. Marino 

Pazzaglini Filho (2000, p. 24), cita Roque Antonio Carrazza que diz: 



31 

O legislador, ao elaborar a lei, deve, obviamente, obedecer a Constituigao. 
Nao nos demoraremos, porem, em demonstrar esta acaciana verdade. O 
que queremos enfatizar e que nao s6 ele que deve faze-lo. Mais ate que o 
legislador, o administrador publico e o juiz - por nao serem senhores, mas 
servidores da Lei - estao intensamente subordinados a Constituigao, 
inclusive a seus magnos principios. E a ela, antes da propria lei, que devem 
mirar, enquanto desempenham suas relevantes fungoes. 

O principio em comento envolve a sujeicao do agente publico nao so a lei 

aplicavel ao caso concreto, senao tambem ao regramento e aos principios 

constitucionais que regem a atuagao administrativa. 

2.1.2 Principio da impessoalidade 

O principio da impessoalidade impoe a atividade administrativa o dever de ser 

dirigida a todos os administrados, isto e, a todas as pessoas, determinacoes ou 

discriminacoes de qualquer natureza, tendo em vista que deve ser desenvolvida em 

prol da coletividade e nao de algumas pessoas em particular. O principio objetiva a 

igualdade de tratamento que a Administragao deve dispensar aos administrados que 

se encontram em identica situagao juridica. 

Segundo Jose dos Santos Carvalho Filho (2007, p. 17) ao referir-se ao 

principio da impessoalidade, cita a importancia do principio da finalidade, ao dizer 

que: 

Para que haja verdadeira impessoalidade, deve a Administragao voltar-se 
exclusivamente para o interesse publico, e nao para o privado, vedando-se, 
em conseqitencia, sejam favorecidos alguns indivlduos em detrimento de 
outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros. Aqui reflete a 
aplicagao do conhecido principio da finalidade, sempre estampado na obra 
dos tratadistas da materia, segundo o qual o alvo a ser alcangado pela 
AdministragSo e somente o interesse publico, e nao se alcanga o interesse 
publico se for perseguido o interesse particular, porquanto havera nesse 
caso sempre uma atuagao discriminatdria. 

Para Celso Antonio Bandeira de Meio (2002, p. 104), o principio da 

impessoalidade: 
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traduz a ideia de que a Administragao tern que tratar a todos os 
administrados sem discriminacoes, beneficas ou detrimentosas. Nem 
favoritismo, nem perseguicoes sao toleraveis. Simpatias ou animosidades 
pessoais, politicas ou ideologicas nao podem interferir na atuagao 
administrativa. 

Nesse sentido da aplicabilidade do principio da impessoalidade no ambito da 

Administragao Publica, Fernanda Marinela (2007, p. 38) cita alguns dispositivos da 

Lei Maior, onde garante o respeito do principio em comento, quando diz: 

Assim, encontram-se, no texto constitucional, algumas regras que 
representam aplicagoes concretas desse principio, por exemplo, o art. 37, 
inciso II, que estabelece a exigencia de concurso publico para o exercicio 
de cargo ou emprego publico; o art. 37, inciso XXI, que exige a aplicagao do 
procedimento licitatdrio, como instrumento eficaz para que a Administragao 
celebre o melhor contrato possivel, alem de outros. 

Desta forma, o principio da impessoalidade agride tanto a prornocao pessoal 

do administrador, quanto a promogao do interesse secundario do organismo estatal 

a que pertence o agente publico, quando destoante do interesse publico primario, 

que e o alcance do interesse social. 

2.1.3 Principio da moralidade 

O principio da moralidade exige que a Administragao e seus agentes atuem 

em conformidade com os principios eticos. Infringi-los implieara violagao ao proprio 

Direito, as regras constitucionais, configurando, uma ilicitude sujeita a invalidagao. 

Para Fernanda Marinela (2007, p.40): 

Esse principio se relaciona com a ideia de honestidade, exigindo a estrita 
observancia dos padroes eticos, de boa-fe, de lealdade, de regras que 
assegurem a boa administragao e a disciplina interna na Administragao 
Publica. 
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Ao referir-se sobre o principio da moralidade, Fernanda Marinela (2007, 

p.40) explica em algumas linhas o sentido de tal principio: 

Enquanto previsao expressa, esse principio representa uma novidade da 
Constituigao de 1988, art.37, caput, caracterizando como uma evolugao ao 
principio da legalidade, como preposicao que se encontra na base do 
ordenamento juridico. Entretanto, ele nao tern conteudo definido; 
representando um conceito juridico indeterminado, conceito de valor, sem 
conteudo precise que possa ser definido pelo direito positivo. Em razao 
disso, ha dificuldade de o Poder Judiciario aceitar a possibilidade de 
invalidacao de um ato por lesao apenas a moralidade administrativa. A 
maioria dos julgados a admite como uma agravante da ilegalidade e nao 
como vicio autdnomo. 
O principio da moralidade administrativa nao se confunde com a moralidade 
comum. Enquanto a ultima preocupa-se com a distincao entre o bem e o 
mal, a primeira e composta nao so por regras de boa administracao, como 
tambem pela ideia de fungao administrativa, interesse do povo, de bem 
comum. Moralidade administrativa esta ligada ao conceito de bom 
administrador. 

A moralidade dentro da Administracao Publica complementa a legalidade. 

Ela permite uma distincao entre o que e honesto e o que e desonesto. 

O doutrinador Hely Lopes Meirelles (2003, p.84) leciona que: a moral 

administrativa e imposta ao agente para sua conduta interna, segundo as exigencias 

da instituicao a que serve e a finalidade de sua acao, ou seja, o bem comum. 

Necessario trazer a tona os ensinamentos de Jose dos Santos Carvalho 

Filho (2007, p. 19) a respeito do assunto: 

A falta de moralidade administrativa pode afetar varios aspectos da 
atividade da Administracao. Quando a imoralidade consiste em atos de 
improbidade, que, como regra, causam prejuizos ao erario publico, o 
diploma regulador e a Lei n° 8.429, de 2/6/1992, que preve as hipdteses 
configuradoras da falta de probidade na Administragao, bem como 
estabelece as sangoes aplicaveis a agentes publicos e a terceiros, quando 
responsaveis por esse tipo ilegitimo de conduta. Ao mesmo tempo, 
contempla os instrumentos processuais adequados a protegao dos cofres 
publicos, admitindo, entre outras, agoes de natureza cautelar de sequestra e 
arresto de bens e o bloqueio de contas bancarias e aplicagoes financeiras, 
sem contar, logicamente, a agao principal de perdimento de bens, ajuizado 
pelo Ministerio Publico ou pela pessoa de direito publico interessada na 
reconstituigao de seu patrimonio lesado. 
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Sendo assim, tal principio norteia a conduta do administrador no sentido de 

que, embora se paute na legalidade, tera que ser obrigatoriamente uma conduta de 

acordo com os ditames eticos e morais presentes atualmente na sociedade. 

2.1,4 Principio da publicidade 

Pelo principio da publicidade, como o proprio nome ja diz, os atos publicos 

devem ser publicos, devem ser divulgados, para fins de conhecimento e controle, 

bem assim demarcar o inicio da producao de seus efeitos. Fernanda Marinela (2007, 

p.41) em relagao ao mesmo principio refere-se dizendo: 

O principio da publicidade nada mais e que divulgacao, tendo como 
finalidade o conhecimento publico, lembrando-se de que o administrador 
exerce fungao publica, atividade em nome e interesse de outrem, e, sendo 
assim, nada mais justo que o titular desse interesse tenha ciSncia de que 
esta sendo feito com ele. 
A publicidade tambem representa inicio da producao de seus efeitos 
externos, ja que ningu6m esta obrigado a cumprir o ato administrativo se 
desconhece a sua existencia. Este s6 goza da imperatividade e torna-se 
operante a partir da divulgacao oficial. Nesse caso, pode-se citar, como 
exemplo, o art. 61 , paragrafo unico, da Lei n° 8.666/93, que esiobelece, 
expressamente, como condigao indispensavel de eficacia dos contratos 
administrativos, a publicacao de seu extrato. Logo, o contrato podera ate ser 
valido, mas nao tern que ser cumprido, nao produzindo os seus efeitos 
enquanto nao publicado. 

Trata-se de um principio instrumentalizador do controle externo e interno da 

gestao administrativa. Com efeito, a publicidade nao se confunde com propaganda 

ou promocao pessoal dos agentes publicos, como explana Hely Lopes Meirelles 

(2003, p.92): 

[...] sob pena de lesar os principios da finalidade e da moralidade, a 
publicidade nao podera caracterizar a promocao do agente publico (CF, art. 
37, paragrafo 1°), porquanto diz respeito as ac6es da Administragao Publica 
e n§o de seus servidores. 
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Porem e valido ressaltar que, existem ocasioes onde sera necessario manter 

os atos em pleno e total sigilo, haja vista o objetivo almejado, como ocorre com os 

atos relacionados a seguranga nacional. 

2.1.5 Principio da eficiencia 

Este principio ganhou roupagem de principio constitucional expresso, por 

meio da Emenda Constitucional n° 19/98. Contudo, antes disso, a Administracao ja 

tinha que ser eficiente. Essa exigencia e indispensavel para a protecao do interesse 

publico. A introdugao desse principio, como regra expressa, trouxe alguns 

resultados para os servigos publicos e para os servidores. 

E necessario citar a explanacao de Fernanda Marinela (2007, p.44) ao dizer 

que: 

A eficiencia exige que a atividade administrativa seja exercida com 
presteza, perfeigao e rendimento funcional. Consiste na busca de resultados 
praticos de produtividade, de economicidade, com a consequents reducao 
de desperdfcios do dinheiro publico e rendimentos tfpicos da iniciativa 
privada, sendo que, aqui, o lucro e do povo; quern ganha e o bem comum. 

O administrador publico, pois, no exercicio das agoes administrativas, tern o 

dever juridico de, ao cuidar de uma situagao concreta, escolher e ap l i ca r , entre as 

solugoes previstas ou autorizadas em abstrato pela lei, a medida eficiente para obter 

o resultado desejado pelo corpo social. 

Para Marino Pazzaglini Filho (2000, p.32): 

O principio da eficiencia, no ensinamento de David Araiijo e Serrano Nunes, 
tern partes com as normas de "boa administracao", indicando que a 
Administracao Publica, em todos os seus setores, deve concretizar 
atividade administrativa predisposta a extragao do maior numero possfvel 
de efeitos positivos ao administrado. Deve sopesar relagao de custo-
beneffcio, buscar otimizagao de recursos, em suma, tern por ohrigagao 
dotar da maior eficacia possivel todas as agoes do Estado. 
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Este principio impoe a Administragao Publica direta e indireta, a 

obrigatoriedade de praticar suas agoes com rapidez, perfeigao e rendimento, ou 

seja, os resultados devem ser compativeis com os recursos aplicados. 

O nucleo do principio e a procura de produtividade e economicidade e, o que 

e mais importante, a exigencia de reduzir os desperdicios de dinheiro publico, o que 

impoe a execugao dos servigos publicos com presteza, perfeigao e rendimento 

funcional. 

Jose dos Santos Carvalho Filho (2007, p.25) faz referenda as diferengas 

existentes entre eficiencia, eficacia e efetividade: 

A eficiencia nao se confunde com a eficacia nem com a efetividade. A 
eficiencia transmite sentido relacionado ao modo pelo qual se processa o 
desempenho da atividade administrativa; ideia diz respeito, portanto, a 
conduta dos agentes. Por outro lado, eficacia tern relagao com os meios e 
instrumentos empregados pelos agentes no exerclcio de seus misteres na 
Administragao; o sentido aqui tipicamente instrumental. Finalmente, a 
efetividade e voltada para os resultados obtidos com as agoes 
administrativas; sobreleva nesse aspecto a positividade dos objetivos. O 
desejavel e que tais qualificagoes caminhem simultaneamente, mas e 
posslvel admitir que haja condutas administrativas produzidas com 
eficiencia, embora, nao tenham eficacia ou efetividade. De outro prisma, 
pode a conduta nao ser muito eficiente, mas, em face da eficacia dos meios, 
acabar por ser dotado de efetividade. Ate mesmo e possfvel admitir que 
condutas eficientes e eficazes acabem por nao alcangar os resultados 
desejados; em consequencia, serao despidas de efetividade. 

Diante do exposto e muito importante, a aplicagao de tal principio, pois se 

almeja que os servigos publicos sejam realizados com adequacao as necessidades da 

sociedade que contribui, de forma efetiva e incondicional, para a arrecadacao das receitas 

publicas. 

2.1.6 Principio da supremacia do interesse publico 

O principio da supremacia determina privilegios juridicos e um patamar de 

superioridade do interesse publico sobre o particular. Em razao desse interesse 

publico, a Administragao tera posigao privilegiada em face de terceiros, alem de 

prerrogativas e obrigagoes que nao sao extensiveis aos particulares. 
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Quando se fala dessa supremacia do interesse publico sobre o particular, 

Fernanda Marinela (2007, p.24) assevera que: 

A supremacia e considerada um principio geral do direito, inerente a 
qualquer sociedade, como condicao de sua existencia e como pressuposto 
logico do convivio social. Esse principio nao esta escrito, de forma 
expressa, no texto da Constituigao, embora se encontrem em inumeras 
regras constitucionais que aludem ou impliquem manifestagoes concretas 
dessa superioridade do interesse publico, como, por exemplo, dispositivos 
que estabelecem a desapropriagao (art. 5°, XXIV e art. 182 e seguintes, que 
definem a politica urbana do pals). Podem-se apontar, ainda, regras sobre 
requisigSes de bens, quando ha iminente perigo (art. 5°, XXV), disposigSes 
de protegao do meio ambiente, relagoes de consumo, entre outras. 

As atividades administrativas sao desenvolvidas pelo Estado para beneficio 

da coletividade. Mesmo quando age em vista de algum interesse estatal imediato, o 

fim ultimo de sua atuagao deve ser voltado para o interesse publico. E se, como 

visto, nao estiver presente esse objetivo, a atuagao estara inquinada de desvio de 

finalidade. Assim, Jose dos Santos Carvalho Filho (2007, p. 26) completa dizendo: 

Desse modo, nao e o indivfduo em si o destinatario da atividade 
administrativa, mas sim o grupo social num todo. Saindo da era do 
individualismo exacerbado, o Estado passou a caracterizar-se como o 
Welfare State (Estado/bem-estar), dedicado a atender o interesse publico. 
Logicamente, as relagSes vao ensejar, em determinados momentos, um 
conflito entre o interesse publico e o interesse privado, mas, ocorrendo esse 
conflito, ha de prevalecer o interesse publico. 

Verifica-se a supremacia quando se estudam contratos administrativos e as 

suas peculiares clausulas exorbitantes, que permitem a Administragao modificar ou 

rescindir unilateralmente um contrato, bem como a possibilidade de aplicagao das 

penalidades ao contrato e a ocupagao provisoria de seus bens. Tal supremacia 

tambem se verifica no tombamento, na servidao administrativa entre outros casos. 

Marino Pazzaglini (2000, p. 38) cita Di Pietro, que destaca: 

O principio do interesse publico esta presente tanto no momenta da 
elaboragao da iei, como no da sua execugao em concrete pela 
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Administragao Publica. Ele inspira o legislador e vincula a autoridade 
administrativa em toda a sua atuagao. 
Alem de inspirar o legislador, inclusive na criagao de novos institutos, o 
principio vincula a Administragao Publica ao aplicar a lei, no exercicio da 
fungao administrativa. Assim e que, se da a Administragao os poderes de 
desapropriar, de requisitar, de intervir, de policiar, de punir, e porque tern 
em vista atender ao interesse publico. Em consequencia, se ao usar desses 
poderes, a autoridade administrativa objetiva prejudicar um inimigo politico, 
beneficiar um amigo, conseguir vantagens pessoais para si para terceiros, 
estara fazendo prevalecer o interesse individual sobre o interesse publico e, 
em consequencia, estara praticando ato ilegal, por desvio de poder. 

O principio em comento compreende nao so o interesse publico prevalecendo 

sobre o particular, como tambem a hegemonia do interesse primario, que e o de 

toda coletividade. 

2.1.7 Principio da indisponibilidade do interesse publico 

Os bens e interesses publicos nao pertencem a Administragao nem a seus 

agentes. Cabe-lhes apenas geri-los, conserva-los e por eles velar em prol da 

coletividade, esta sim a verdadeira titular dos direitos e interesses publicos. 

Faz-se necessario a interpretacao de Jose dos Santos Carvalho Filho (2007, 

p.28) referentes ao principio da indisponibilidade do interesse publico, afirmando 

que: 

O principio da indisponibilidade enfatiza tal situagao. A Administragao nao 
tern a livre disposigao dos bens e interesses publicos, porque atua em nome 
de terceiros. Por essa razao e que os bens publicos so podem ser alienados 
na forma em que a lei dispuser. Da mesma forma, os contratos 
administrativos reclamam, como regra, que se realizem licitagao para 
encontrar quern possa executar obras e servigos de modo mais vantajoso 
para a Administragao. 

Os bens, direitos e interesses publicos sao confiados ao administrador para 

gestao, nunca para sua disposigao. O administrador tern o dever de guarda, 

aprimoramento e conservagao, lembrando-se de que a atividade administrativa e um 

munus publico. 
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Para Antonio A. Queiroz Telles (2000, p.55): 

O principio da indisponibilidade se mescla e ate mesmo se confunde com 
outros dois: o da legalidade e o da igualdade, dos quais e, 
necessariamente, subsidiario, pois toda sua agao esta, antes, regrada pela 
iegislagao e, tambem, timbrada pelo tratamento isonomico que deve haver 
entre os administrados. 

O principio parte, afinal, da premissa de que todos os cuidados exigidos para 

os bens e interesses publicos trazem beneficios para a propria coletividade. 

2.1.7 Principio da continuidade 

Continuidade significa ausencia de interrupgao, sequencia e agao incessante. 

O principio da continuidade nada mais e do que a exigencia da atividade 

administrativa de forma contigua. 

Dissertando sobre a continuidade dos servigos publicos, Jose dos Santos 

Carvalho Filho (2007, p. 28) diz que: 

E evidente que a continuidade dos servigos publicos nao pode ter carater 
absoluto, embora deva constituir a regra geral. Existem certas situacSes 
especlficas que excepcionam o principio, permitindo a paralisacao 
temporaria da atividade, como e o caso da necessidade de proceder a 
reparos tecnicos ou de realizar obras para a expansao e melhoria dos 
servigos. Por outro lado, alguns servigos sao remunerados por tarifa, 
pagamento que se caracteriza como prego publico, de carater tipicamente 
negocial. Tais servigos, frequentemente prestados por concessionaries e 
permissionarios, admitem suspensao no caso de inadimplemento da tarifa 
pelo usuario, devendo ser restabelecidos tao logo seja quitado o debito. E o 
caso, para exemplificar, dos servigos de energia eletrica uso de linha 
telefdnica. 

Fernanda Marinela (2007, p.26), traca de forma clara, a importancia da 

continuidade dos servigos publicos essenciais: 
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Os servigos publicos, principalmente os essenciais, nao podem ser 
interrompidos de forma alguma, exceto quando ha emergencia ou apos 
previo aviso, motivados por razoes de ordem tecnica ou de seguranga das 
instalagSes e por inadimplemento do usuario, considerando o interesse 
coletivo. Essas regras estao expressas no art. 6°, paragrafo 3°, da Lei n° 
8.987/95, que dispSe sobre o regime de concessao e permissao da 
prestagao de servigos publicos. 

De acordo com Antonio A. Queiroz Telles (2000, p. 54): 

A continuidade do servigo publico esta intimamente entrelagada com varias 
situagSes que se verificam, diuturnamente, na Administragao. Explica, por 
exemplo, porque sao defesas as interrupgoes em seus determinados 
setores, a previsao de substituigdes de servidores, os plantoes de servigo, a 
obrigatoriedade de residencia na sede do exercicio etc. 
Define a Lei 7.783, de 28.06.1989, quais servigos nao poderao paralisar: de 
agua, energia eletrica, gas, combustiveis, saude, comercializagao e 
industrializagao de medicamentos e alimentos, servigo funerario, transporte 
coletivo, captagao e tratamento de esgoto e lixo, telecomunicacSes e, 
tambem, os relacionados com substancias radioativas, trafego aereo, 
compensagao bancaria e respectivo processamento de dados. 

Em razao de ter o Estado assumido a prestagao de determinados servigos, 

por considerar que estes sao fundamentals a coletividade, mesmo os prestando de 

forma descentralizada ou ainda delegada, deve a Administragao, ate por uma 

questao de coerencia, oferece-los de forma continua e ininterrupta. 



CAPiTULO 3 ADMINISTRACAO PUBLICA SOB A OTICA DO PRINCIPIO DA 
EFICIENCIA 

O capitulo em tela ira tratar do objetivo principal desse trabalho cientifico, que 

e Administragao Publica sob a otica do principio da eficiencia, fazendo-se necessario 

analisar o surgimento do principio, em comento, na esfera constitucional, e estudar a 

qualidade dos servigos publicos com a visao que se trata de uma questao de 

cidadania. 

Sera ainda, feito um estudo especifico referente a precariedade dos servigos 

publicos postos a disposigao da populagao, enfocando como e feito o controle 

desses atos ineficientes. 

3.1 Surgimento do principio da eficiencia na Administragao Publica 

O principio da eficiencia, por meio da Emenda Constitucional n° 19, de 04-06-

1998, foi incluido, no caput do art. 37 da Constituigao Federal, ao lado da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade, entre os magnos principios 

constitucionais que regulam a Administragao Publica. Essa e mais uma tentativa de 

se fazer com que todo agente publico realize suas atribuigoes com presteza, 

perfeigao e rendimento funcional, tornando-o o mais novo principio da fungao 

administrativa. 

Para Marino Pazzaglini Filho (2000, p.32), o principio da eficiencia ja se 

encontrava na Carta Magna antes da Emenda Constitucional n° 19, quando diz: 

Nao se trata de principio constitucional novo, pois ja havia sido introduzida 
na Lei Maior como parametro de avaliacao dos resultados da gestao 
orcamentaria, financeira e patrimonial dos orgaos e entidades da 
administracao federal, bem assim da aplicacao de recursos publicos por 
entidades de direito privado (art. 74, II, da CF). No entanto, obteve realce 
constitucional com sua insercao, agora, no elenco de principios 
constitucionais de observancia prioritaria e universal no exercfcio de toda a 
atividade administrativa do Estado. 
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A gestae- administrativa na Administragao Publica Direta ou Indireta, de 

qualquer dos Poderes da Uniao, alem do dever tradicional de se reger pela etica, 

impessoalidade, transparencia e sujeigao ao ordenamento juridico, tern de ater-se a 

eficiencia, ou seja, deve ser direcionada sempre ao atendimento, mais adequado, 

razoavel ou eficaz possivel, do interesse publico. Consequentemente, a eficiencia e 

requisito de validade dos comportamentos administrativos. 

Nesse diapasao, para Jose dos Santos Carvalho Filho (2007, p.23), a 

intengao do governo com a inclusao de tai principio foi: 

Com a inclusao, pretendeu o Governo conferir direitos aos usi-Vios dos 
diversos servigos prestados pela Administragao on por seus de dos e 
estabelecer obrigagSes efetivas aos prestadores. Nao e dificil per er que 
a insergao desse principio revela o descontentamento da sociedade diante 
de sua antiga impotencia para lutar contra a deficiente prestagao de tantos 
servigos publicos, que incontaveis prejuizos ja causou aos usuarios. De 
fato, sendo tais servigos prestados pelo Estado ou por delegacies seus, 
sempre ficaram inacessfveis para os usuarios os meios efetivos para 
assegurar seus direitos. Os poucos meios existentes se i laram 
insuficientes ou indcuos para sanar as irregularidades cometidas ; Poder 
Publico na execugao desses servigos. 

A introducao desse principio, como regra expressa, trouxe alguns resultados 

para os servigos publicos e para os servidores. Para Fernanda Marinel: 2007, 

p.45), tais resultados foram: 

Quanta ao servigo publico, ja existia previsao expressa, em •••'••cao a 
necessidade de eficiencia, no art. 6°, da Lei n° 8.987/95, que disp bre a 
concessao e permiss§o de servigos publicos. Nesse caso, .orrna 
constitucional vem para fortalecer bem mais essa exigencia ira os 
servigos, esse principio requer um aperfeigoamento na sua pres .o, que 
tern que ser eficiente quanta aos meios para sua implementagao . quanta 
aos resultados obtidos, alem da necessidade de eficiencia qualitativa e 
quantitativa dessas atividades, o que se esta ainda um pouco longe de se 
atingir. 
Quanta aos servidores, a eficiencia aparece como requisito in; 1 -savel 
para aquisigao e perda da estabilidade do servidor, conforme as JS do 
art. 4 1 , da Constituigao Federal. Um servidor publico para ; irir a 
estabilidade precisa de nomeagao em cargo de provimer" fetivo, 
ultrapassar os tres anos e ser aprovado em um?, avaliagao ial de 
desempenho que nada mais e do que um controle de eficiencia c. ^ervidor. 
Uma vez que adquirida a estabilidade, ele pode perde-la via ui, 'ecisao 
judicial transitada em julgado, processo administrativo com con'i '.orio e 
ampla defesa ou por meio de procedimento de avaliagao p o de 
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desempenho, consoante regulamentacao por lei complementar, o que 
tambem esta condicionada a sua eficiencia. 

O legislador patrio fez incluir a eficiencia no rol dos principios da 

Administragao Publica dado o reconhecimento da precariedade na atuagao do ; seus 

orgaos e agentes. O fim primordial do aparelho estatal e servir ao publico, de forma 

satisfatoria, pautada sempre em requisitos minimos que demonstrem e garantam 

controle de qualidade. Podendo-se questionar sobre a excelencia da qualidade. 

A melhor prova de que a eficiencia na Administragao Publica passou a ser 

imperativa esta no paragrafo terceiro do artigo 37, da Lei Maior, incluitio pela 

Emenda anteriormente citada. Diz ele que: 

§ 3° A lei disciplinary as formas de participacao do usuario na administracao 
publica direta e indireta, regulando especialmente: I - as r e e l a g o e s 
relativas a prestagao dos servigos publicos em geral, asseg, l a s a 
manutengao de servigos de atendimento ao usuario e a avaliagao periodica, 
externa e interna, da qualidade dos servigos; II - o acesso dos uruarios a 
registros administrativos e a informagSes sobre atos de governo, observado 
o disposto no art. 5°, X e XXXIII; III - a disciplina da representagao contra o 
exercicio negligente ou abusivo de cargo, emprego ou fungao na 
administragao publica. 

Esse dispositivo garante ao cidadao, direitos de reclamar da presta Jo dos 

servigos publicos em geral, o acesso aos registros administrate/os e representagao 

contra exercicio negligente de cargo, emprego ou fungao publica. 

3.2 Cidadania: direito a qualidade na prestagao dos servigos publicos 

Todos os Poderes do Estado devem observar a eficiencia nas fungoes. Esta 

por forga do artigo 37 da CF, no seu caput. Com a nova ordem constitucional a 

sociedade tern a possibilidade de invocar a cidadania para ccbrar a qualida le no 

servigo publico. Para isto, existe a agao civil publica defendendo o interesse difuso 
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ou coletivo, salientando sempre que podera a demanda ter por objeto a condenacao 

em dinheiro ou o cumprimento de obrigacao de fazer ou nao fazer. 

A eficiencia e de observancia obrigatoria pelos administradores. Com este 

argumento devem pautar pelo minimo de satisfatoriedade na execugao de 

atividades. Por exemplo, na reparagao de estradas, o que se tern visto e a 

deterioragao instantanea de trechos quando advem as primeiras chuvas do periodo 

invernoso. 

Percebe-se que pretendeu-se, com a inclusao do dever de eficiencia dentre 

os principios constitucionais aplicaveis as atividades da Administragao Publica, 

tornar induvidosa que a atuagao do administrador, alem de ater-se a parametros de 

presteza, perfeigao e rendimento, devera se fazer nos exatos lirnites da lei, sempre 

voltada para o alcance de uma finalidade publica e respeitados parametros morais 

validos e socialmente aceitaveis. E tudo isso mediante a adogao de procedimantos 

transparentes e acessiveis ao publico em geral. Significa dizer que nao bastara 

apenas atuar dentro da legalidade, mas que se tera, ainda, necessariamente, que se 

visar resultados positivos para o Servigo Publico e o atendimento satisf ttorio, 

tempestivo e eficaz das necessidades coletivas. 

Muitas sao as responsabilidades do Estado e podem ser exigidos aireitos 

como requisito da cidadania. Cita-se, como exemplo, a saude publica e a educagao 

pelo que dispoe o art. 23 da Carta Magna, que e competencia comum da Unit' i , dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. Os direitos a saude e a educap o de 

qualidade, sao direitos expressos na Lei Maior, como se observa nos arts. 193, 197 

e 205 in verbis: 

A saude e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas 
sociais e econdmicas que visem a redugao do risco de doenca e c'~ ^utros 
agravos e ao acesso universal e igualitario as agoes e servicos , a sua 
promogao, protecao e recuperacao. (Art. 196 CF). 
Sao de relevancia publica as agoes e servigos de saude, cabendo r poder 
publico dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentagao, f i s c ' - cao e 
controle, devendo sua execugao ser feita diretamente ou s de 
terceiros e, tambem, por pessoa fisica ou juridica de direito privado. (Art. 
197 CF) 
A educagao, direito de todos e dever do Estado e da famflia, sera p> "ovida 
e incentivada com a colaboragao da socieciade, visando . 'leno 
desenvolvimento da pessoa, seu prepare para o exercicio da cidc _nia e 
sua qualificagao para o trabalho. (art. 205 da CF). 
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Os principios constitucionais do ensino estao disciplinados no art. 206 da 

CF/88, entre eles destaca-se o inciso VII in, verbis: 

Art.206 O ensino sera ministrado com base nos seguintes principios: 
[...] 
VII. Garantia de padrao de qualidade: 
[...] 

Sendo assim, a educagao deve ser prestada de forma eficiente, garantindo 

um padrao de qualidade. Para Alexandre de Moraes (2008, p. 815): 

A Constituigao Federal proclama que a educagao e direito de todos e dever 
do Estado e da familia, devendo ser promovida e incentive 1 om a 
colaboragao da sociedade visando o pleno desenvolvimento da pc _ a, seu 
preparo para o exercicio da cidadania e sua qualificagSo para o t i . balho. 
Assim como previsto na constituigao anterior (CF/67-69), e competencia 
privativa da Uniao legislar sobre diretrizes e bases da educagao nacional 
(CF, art. 22, XXIV). 

Uma educagao eficiente e dever de todos os entes federativos, por isso, o 

Estado deve oferecer condigoes suficientes para que os professores se qualificuem, 

como tambem, melhores estruturas fisicas nas instituigoes de ensino. 

O art. 198 da Constituigao Federal estabelece que as agoes e os servigos 

publicos de saude integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituern um 

sistema unico e organizado (MORAES, 2008). O art. 198 da Lei Maior traz em seus 

incisos as diretrizes e preceitos basicos que devem ser observados pelo Poder 

Publico, dizendo: 

[...] 
I - descentralizagao, com diregao unica em cada esfera do governo; 
II - atendimento integral, com prioridade das atividades preventivas, sem 
prejufzo dos servigos assistenciais; 
III - participagao da comunidade. 
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Nesse sentido, a participagao da comunidade e importante para saude, pois e 

ela a responsavel pela fiscalizagao. Tambem, o atendimento deve ser integral, 

priorizando as atividades preventivas. Respeitando essas diretrizes, sera mais facil 

para o Estado proporcionar uma saude de qualidade. 

3.3 Precariedades dos servigos publicos 

O principio da eficiencia pouco tern sido objeto de estudo na doutrina 

brasileira. Representa inovagao que merece sensivel cuidado por se tratar de 

importante instrumento para fazer exigir a qualidade dos servigos e produtos 

advindos do Estado. 

O artigo 2° da Lei 9.874/99, que trata do processo administrativo no ambito 

federal, inseriu a eficiencia como um dos principios norteadores da Administragao 

Publica, anexado aos da legalidade, da finalidade, da motivagao, da razoabilidade, 

da proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do contraditorio, da 

seguranga juridica e do interesse publico. 

Almeja-se que os servigos publicos sejam realizados com adequagao as 

necessidades da sociedade que contribui de forma efetiva e incondicional para a 

arrecadagao das receitas publicas. Muito se tern discutido sobre a qualidade das 

obras e servigos executados pelo poder publico. A eficiencia, pelo senso comum, 

deveria ser sempre fator determinante para atuagao da maquina administrativa, mas 

a pratica tern revelado inquinada dissonancia. 

Evidencia-se, clara a legitimagao passiva dos Municipios, que tern a 

obrigagao de prestar servigos de atendimento a saude da populagao atraves de suas 

redes hospitalares e outros centros de atendimento. Tal dever decorre do comando 

contido no artigo 30, VII, da Constituigao Federal, que dispoe competir aos 

Municipios: "prestar, com a cooperagao tecnica e financeira da Uniao e do Estado, 

servigos de atendimento a saude da populagao". Ou seja, alem dos Municipios, os 

Estados e a Uniao, tern o dever de prestarem atendimento a saude da comunidade, 

com presteza e eficiencia, o que nao vem acontecendo na maioria dos casos, e o 

que se observa nos diversos casos de agao civil publica, contra atos de ma 

prestagao dos servigos, relativos a saude. 
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Importante, as consideragoes de Alexandre de Moraes (2008, p.808) 

referentes a saude: 

A saude e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas 
sociais e economicas que visem a redugao do risco de doenca e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitario a agoes e servigos para sua 
promogao, protegao e recuperagao (CF, art. 196), sendo de relevancia 
publica ag6es e servigos de saude, cabendo ao Poder Publico dispor, nos 
termos da lei, sobre regulamentagao, fiscalizagao e controle, devendo sua 
execugao ser feita mediante de terceiros e, tambem, por pessoa fisica ou 
juridica de direito privado (CF, art. 197). 

Inclusive, o Ministro da saude, Jose Gomes .Temporao (EBOLI, 2008), deu 

uma entrevista a revista globo, na qual o mesmo fala da precariedade na prestagao 

dos servigos publicos direcionados a saude, dizendo: 

Evandro Eboli - O Globo 
BRASILIA - O ministro da Saude, Jose Gomes Temporao, afirmou nesta 
quinta-feira que a gestao dos hospitais publicos da administragao direta e 
ineficiente e que os medicos do Programa de Saude da Familia tern de sair 
de seus consultorios e visitar os doentes em suas residencias. 
- O grau de ineficiencia dos hospitais publicos na administragao direta e 
dramatico. E dinheiro jogado no ralo, e ineficiencia, e funcionario que nao 
aparece para trabalhar, falta de manutengao de equipamento que da 
prejuizo enorme ao Estado. E preciso profissionalizar essa gestao - afirmou 
o ministro durante encontro no Conselho Nacional tie Saude. 
Sobre o Programa Saude da Familia, o ministro afirmou qua os medicos das 
equipes nao estao visitando as pessoas em seus domiciiie-s, como manda o 
governo. Ele disse ter um estudo segundo o qual 90% dos idosos jamais 
receberam a visita de um medico. No entanto, 60% dos idcsos ja receberam 
o atendimento dos agentes comunitarios, que nao sao medicos. 
- Os medicos da equipe da saude da familia continuam com aquela 
concepgao de ficarem sentados em seus consultorios, pronto-socorros, 
esperando a sociedade ir ate eles. Ele e que tern que ir ao encontro da 
sociedade, que tern que ir na casa das pessoas. Esse e urn desafio grande -
afirmou. 

Diante dessas declaragoes do Ministro da Saude, fica claro o descaso no 

atendimento a populagao, o que gera verdadeiros servigos publicos ineficientes. 

Diante das consequencias dos atos ineficientes do Poder Publico, 

principalmente, por causarem danos ao erario e tambem a populagao, o Ministerio 
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Publico tern atuado de forma eficaz contra tais atos atraves de agoes civis publicas. 

De acordo com o juiz de Direito do Ceara (PINHEIRO, 2000): 

O Ministerio Publico podera instaurar, sob sua presidencia, inquerito civil, ou 
requisitar, de qualquer organismo publico ou particular, certiddes, 
informagSes, exames ou perfcias. 
Na agao que tenha por objeto o cumprimento de obrigagao de fazer ou nSo 
fazer, o juiz determinara o cumprimento da prestagao da atividade devida ou 
a cessacio da atividade nociva, sob pena de execugao especifica, ou de 
cominag§o de multa diaria, se esta for suficiente ou compatfvel, 
independentemente de requerimento do autor. 
Assim, provimento judicial pode determinar que a Administragao Publica 
execute reparagao de obra ou servigo prestado sem qualidade. Para to, se 
vale o Judiciario de instrumentos para formar a prova. 
Exemplificando, temos a reparagao de estrada de rodagem feita pelo DNER 
- Departamento Nacional de Estrada de Rodagem. Comumente se observa 
a ma qualidade nos servigos de recapeamento de auto-estradas e rodovias 
por todo o territdrio nacional, podendo o Judiciario condenar o DNER a 
reparar os trechos asfalticos nao condizentes com o minimo exigido pelas 
normas basicas de engenharia civil. A prova, se necessaria em caso de 
demanda judicial contra a administragao, e obtida com pericias te onicas 
especializadas que demonstrem a razoabilidade, de relativa facilidade. 

O Ministerio Publico e parte legitima para entrar com agoes contra atos 

publicos eivados de ineficiencia, cobrando dos agentes responsaveis, atraves do 

Poder Judiciario, as medidas cabiveis para sanar tais irregularidades. 0 Estado em 

diversos casos esta sendo omisso em relagao a saude, obrigando o usuario da rede 

publica de saude a acionar o judiciario para ter seu direito garantido. Nesse sentido, 

o acordao do Tribunal Regional da 4 a Regiao decisao: 18/05/2000 proc: ac num; 

0401049127-5 ano; 1998 uf: sc turma: terceira turma regiao tribunal - quarta regiao 

apelagao civel - 233070 relatora: juiza Marga Inge Barih Tessler: 

EMENTA:CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO, SISTEMA UNICO DE 
SAODE, FORNECIMENTO DE MEDICACAO AOS PORTADOH DE 
HIV.1. A Lei 9.313/1996 dispoe sobre a distribuigao g i de 
medicamentos aos portadores do HIV e doentes de AIDS. Esta lei r , mte a 
gratuidade da medicagao necessaria e os medicamentos 6t\ *.o ser 
padronizados, sendo que a Uniao orientara a aquisigao dos medicamentos 
pelos gestores do SUS. 2. No caso dos autos a Uniao nao conseguiu 
demonstrar que o apelado tenha sido atendido e recebido a medica-ao a 
que tern direito nos termos da referida Lei, apesar de que, com > mgo 
periodo de tramitagao do feito, hoove o lompo mais do c.:a sufich para 
que houvesse tal prova nos autos; assim, cai por terra o f ,ndame:r. 3 que 
152 portadores da AIDS precediam o autor no recebimento da m;-:" ;ao e 
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a concess§o da ordem iria tumultuar o atendimento com prejufzos a 
terceiros. 3 . O Estado deve organizar-se para atender aos necessitados de 
forma mais eficiente e expedita. O acesso universal e igualitario do cidadao 
significa, pelo menos, um esforco para que se propicie atendimentos com as 
terapias reconhecidas eficientes pela lei que tratou da materia - Lei n° 
9 . 3 1 3 / 1 9 9 6 . 4 . Apelacao e remessa oficial improvidas 

Caso semelhante foi julgado pelo Supremo Tribunal de Justica, diante do 

descaso do Poder Publico, no ambito da saude, mais, especificamente, em rela ao a 

prestagao de remedios a pessoa portadora de doenca grave, e assim gerando uma 

saude publica ineficiente. Conforme se observa na decisao do STJ, 1 a Turma, Rel. 

Min. Jose Delgado, DJ de 04/09/2000, p. 21 : . 

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINARIO. MAN DADO DE 
SEGURANCA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDIC "NTO 
(RILUZOL/RILUTEK) POR ENTE PUBLICO A PESSOA PORTAL A DE 
DOENCA GRAVE: ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA - ELA 
PROTEQAO DE DIREITOS FUNDAMENTAL. DIREITO A VIDA {, T. 5°, 
CAPUT, CF/88) E DIREITO A SAUDE (ARTS. 6° E 196 . ,788) . 
I LEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGENCIA DE 
CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRATICA. 1 - A exist' cia, a 
validade, a eficacia e a efetividade da dernocracia estao na pratoo o atos 
administrativos do Estado voltados p3!~8 O homem. A 0V6niU3t Z ' a de 
cumprimento de uma formalidade burocratica exigida nao poe_ . jbice 
suficiente para impedir a concessao da medida porque nao retitr, w - orma 
alguma, a gravidade e a urg§ncia da situacao da recorrente - a DU para 
garantia do maior de todos os bens que e a propria vida. 2 - E c *r do 
Estado assegurar a todos os cidadaos, indistintamente, o direioi jude, 
que e fundamental e esta consagrado na Constituicao r'a R O M " I nos 
artigos 6 ° e 1 9 6 . 3 - Diante da negativa/omissao do f tado - estar 
atendimento a populagao carente que nao possui meios „ 3 c a de 
medicamento necessarios a sua sobrevivencia, a juris oder n se 
fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quau os n ^ u n d o s 
podem alcancar o beneffcio almejado (STF, AG n° 238 :?8/RC f ' Min. 
Marco Aurelio, DJ de 11/05/99; STJ, REsp n° 249.026/r ;, Rel Jose 
Delgado, DJ de 26/06/2000). 4 - Despicienda de quaisquer co. 'V* ' os a 
discussao a respeito de ser ou nao a regra dos arts. 6° a 19.' F/88 
normas programaticas ou de eficacia imedia-.a. i e r l u r egra 
hermen§utica pode sobrepor-se ao principio maior esta I , ; c i d , 988, 
na Constituic5o Brasileira, que 'a saude e direito de Jos r do 
Estado' (art. 1 9 6 ) . 5 - Tendo em vista as particularidades . ' o cas . reto, 
faz-se imprescindivel interpretar a lei de forma mais h r - or-.a. te! -jica, 
em que principios de ordem etico-jurioica conduzam uwz: ocho 
justo: decidir pela preservagao da vido. 6 - Nao se p> . ap de 
forma rigida, a letra fria da lei, e sim, considera-la co ten ; itos, 
tendo-se em vista a intengao do lego' ;dcr, mormente - rant oitos 
maiores insculpidos na Carta Magna g- itidores do dir. c so vida 
e a dignidade humana, devendo-^ - ressaltar o .;-nc. as 
necessidades basicas dos cidadaos. 7 - Recurso ordin: pro. ra o 
fim de compelir o ente publico (L~ '.ado do Para; , o ;: r o 
medicamento Riluzol (Rilutek) indicado para o tratamen da <• tf 'ade 
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da recorrente (STJ, 1 a Turma, Rel. Min. Jose Delgado, CJ de 04/C3/2000, 
pag. 21). 

A saude e um direito inerente a dignidade da pessoa humana. Desse rcodo, o 

Estado deve presta-la da melhor maneira possivel, porem, ocorrem varios oousos, 

implicando em danos graves a populagao. Foi numa prestagao totalmente 

desprovida de eficiencia, na qual o Estado causou um dano irreparavel a um usuario 

de certo hospital ligado a rede publica e contraiu AIDS. Nessa esfera, e pr ferida 

decisao do TRF da 4 a Regiao desfavoravel a Uniao e ao Estado do Rio de , oeiro, 

Registro n° 2000.02.01.047541-9/RJ Relator: Desembargador Federal Sergio Feltrin 

Correa Apelantes: Uni§o Federal e Estado do Rio de Janeiro Procuradora: Marcia 

Latge Manheimer Apelados: Alcenir Leopoldo de Barros e outros Advogados: Anna 

Maria de Franga Omena e outros Origem: Juizo Federal da 2 1 a Vr.ra/RJ, rgio 

Feltrin Correa Desembargador Federal Relator: 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. HEMC 'JA. V! ' ' ~ HIV. 
CONTAMINACAO POR TRANSFUSAO SANGUINE^. h 5PI7,' ADO 
A REDE POBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL TE l\A U SCO 
ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. PENSA VITAL) J A . QL f ,"UM. 
CORRECAO MONETARIA. - Os presentes d. to .v iden. „..,n a 
contaminagao dos autores pelo virus HIV durante o trata! nto de rerrofil ia, 
em hospital conveniado a rede publica de saude T. , elem^i sao 
suficientes para a caracterizagao da responsabilidade civ do Es«- endo 
em vista a adocao pelo ordenamento juridico patr, 7eor. i sco 
Administrativo, como preceitua o paragrafo 6°, art Z , c "CoOo a de 
1988. - Os reus, por outro lado, nao lograram demons! que o foi 
causado por culpa recfproca ou exciusiva dos re.,u<_ ._s, . ;ndo 
excluir, proporcional ou integralmente, a responsabi ' . -stata que 
pertine a pensao vitalicia e aos danos morais f. c mc n el o 
julgado, tanto na condenacao, q u a ; r % na f ixc ; "o . ceo ctivo 
quantum. Inconsistente a argument -"io de t;. ? t - v „ r -tram 
excessivamente delineadas. A justa• f ,,aracao u „ . e i:ti. mas 
condigSes de vida suficientemente dig: de mcdo o, . J - : - a r a 
repercussao pessoal causada pelo dugao az a*. j d_. - A 
atualizagao monetaria deve incidir desde a ocorrei m O ato r do 
dano, de acordo com a orientagao do Sumula n° " 1 8 >is o 
carater omissivo nao exclui a natureza ilfcita da agio ecsc r 'aria 
e recursos improvidos. Sentenga confirmada. 

Nessa visao de servigos publicos prestados irreguiarn;^ o S emo 

Tribunal Federal, defensor da Constituigao Federal, indeferiu c eas o o ous, 

onde a paciente, Dayse Nogueira Monassa, impetrou contra o STJ, onde to. o seu 
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HC negado, devido aos servigos de recolhimento de lixo, delegados a uma empresa 

particular, que estavam sendo prestados de forma ineficiente, HC 84367 / F\J - Rio 

de Janeiro Habeas Corpus relator(a): min. Carlos Britto Julgamento: 09/ 1/2004 

Orgao Julgador: Primeira Turma: 

E M E N T A : H A B E A S CORPUS. PACIENTE DENUNCIADA POR O M I T I R 
D A D O T E C N I C O IND1SPENSAVEL A PROPOSITURA DE AC/. 1, C I V I L 
P O B L I C A ( A R T . 10 D A LEI N° 7.347/85). ALEGADA NU LI DADE DA A Q A O 
P E N A L , Q U E T E R I A ORIGEM EM PROCEDIMENTO INVESTIGAT6RIO 
D O M I N I S T E R I O PUBLICO E INCOMPATIBILIDADE DO TIPO PENAL E M 
C A U S A C O M A CONSTITUICAO FEDERAL. Caso et i que os • • s que 
basearam a inicial acusatoria emergiram durante o Inquerito • .,, nao 
caracterizando investigacao criminal, como quer sustentor a imp -ao. A 
validade da denuncia nesses casos -- provenientc ' - lemenL hidos 
em Inquerito civil - se impoe, ate porque jamais s :iu a c. ^ §ncia 
investigativa do Ministerio Publico diante . . - , , visao 
constitucional (art. 129, II, da CF). Ma especie, . .0 o,n ate a 
inviolabilidade da vida privada e da intimidade . . . ' , ; o r , 3a. A 
questao apresentada e outra. Consiste na o'r . nc oipios 
regentes da Administracao Publico, especia'oiontt o iyu Ve , a 
moralidade, a publicidade e a eficiencia que esta. ,n - ndo t.' os se 
de fato ocorrentes as irregularidades apontado: iquor... c Dai 
porque essencial a apresentacao das ioforrnagoe: ,das, tp ~> sao 
dados pessoais da paciente, mas dados teen a Co;.,; ,a de 
Limpeza de Niteroi, cabendo ao IVOrOsferio Pu: :e r por aqueles 
principios, como custos iuris, no alto da competeno si o o r 1 <• :-vista 
no art. 1 2 7 , caput. Habeas corpus indeferido. 

Todas essas decisoes, proferidas pelos diversos tribunaio justica, rr i^trarn 

o servigos publicos desprovidos de eficiencia nas diversas esfei 

3.4 Do controle do principio da eficiencia 

As atividades efetuadas pela Administragao Publica podem ser revistas 

atraves da legalidade do ato praticado. Evidente que o administrador tern na lei a 

margem de discricionariedade para praticar um ato, mas, mesmo neste caso ostaria 

limitado seu campo de atuagao em face do interesso publico e do fcomalidade do ato 

administrativo. Diogenes Gasparini (1995, p. 88) diz que: 
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Pelo principio da eficiencia, mesmo um ato disericionario, com marqem na 
lei para o administrador pratica-lo, se nao for eficieiv.:-; ora a coletividade, e 
passfvel de exame pelo judiciario, posto que a efic.-„n -ia nao e margem de 
atuagao, mas objetivo e finalidade da pratica do ato ; K . .nistrativo. 

Ao obrigar o administrador publico a atender em todos os atos ao principio da 

eficiencia, exige-se que aquele, alem de pratica-lo nos estritos : da lei, o faga 

com resultados positivos para a Administragao, e com maior proveito para a 

coletividade, sob pena de anulagao, quer seja pela propria Administragao ou pelo 

judiciario. Jose dos Santos Carvalho Filho (2007, p. 25) traz algumas afirmagoes em 

relagao a esse controle: 

Atualmente os publicistas tern apresentado varios c 
concernente ao controle da observoncia do p 
complexidade que envolve o tema e compreensiu i 
respeitar as diretrizes e prioridades dos admin 
como os recursos financeiros disponiveis e, ce o 
que o principio constitucional de ser respeitadc 
administrativo (de carater interno e processed, , 
administrativos) e legislativo sao reconhecidamente 
a luz dos arts. 74 e 70 da Lei Maior, respective! . 
entretanto, sofre limitacoes e so pode indie 
comprovada ilegalidade. Como tern consagrado c . 
Poder Judiciario nao pode compelir a tcmada do 
de maior grau de eficiencia", nem invc 
exclusivamente o principio da eficienc 
excluir inteiramente o controle judicial < .c 
juizes venha a retratar devida interv ;5c 
constitucional atribuida aosorgaos da A nini 

ar at- s 
M ( - -

:o ios sobre a questao 
i{ o eficOrrcia. A 
o um iado, nr que se 

?3 publioos, bem 
o se po je admitir 

oado. Or controles 
•s 6rg§os 
r'obitaveis 

idicial, 
ta de 

r na, "o 
oie ser 

vooando 
pretende 
;coo dos 

oencia 

i Di 'Upl . 

rrr 3 e ii 

' 0 0 

.3 !' 
J e 

A insergao na Constituigao Federal da eficiencia como p . onr ir ;onal 

da Administragao Publica, fundamental e expresso, nao deixo e :i i> 'quer 

duvida: de um lado, de que e legitima, e mesmo necassari... , : mpla 

da eficiencia de quaisquer agoes administrativas pelo Poder J . .i ". ' do o, de 

que a atuagao denominada discricionaria do administrad;r i ; p e IO va e 

especialmente por esse principio (PAZZAGLINI FILHO, 2000). 

O principio da eficiencia e algo muito desejavel. E jurico -nente tao uido e 

tao dificil o seu controle, apesar de todas as regras, contidas nc, L ^i e na Cor t Maior 

em seu art. 37 (MARINELA, 2007). O controle do ato admi., . ro podera ser 

efetuado sob o aspecto da legalidade e do merito. O cor.tr ^ lesiio ' sta a 

http://cor.tr
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observar, por parte da Administragao Publica, a convenience e a oportunidade e 

tambem a eficiencia da sua atuagao. 

A Emenda Constitucional n°19/98 nao so introduziu expressamente na 

Constituigao Federal o principio da eficiencia, como tambem trouxe alteracaes no 

sentido de garantir-lhe plena aplicabilidade e efetividade. Alexandre de Moraes 

(2008, p.331) lecionaque: 

Assim, estabeleceu nova redacao ao § 3° do art. 37, que preve que a lei 
disciplinary as formas de participacao do usuario t..s Administracac Publica 
direta e indireta, regulando especialmente as reciamo,.oes re'ativas a 
prestagao dos servicos publicos em geral, assegoradas a maniuengSo de 
servigos de atendimento ao usuario e a avaliagao periodica, externa e 
interna, da qualidade dos servigos; o acesso dos usuarios a registros 
administrativos e a informagoes sobre atos do governo, observando o 
disposto no art. 5°, X e XXXIII; e a disciplina de representaga^ ' ntra o 
exercicio negligente e abusivo de cargo, en oego ou f o na 
administragao publica. 

Nesse sentido, Alexandre de Moraes (2008, p.332) cita Guido Santiago Tawil 

dizendo: 

Importante salientar que a proclamagao constitucional do principio da 
eficiencia pretende solucionar, principalme.oo, - classico r o da 
Administragao Publica na pretensao de service oublicos e Poder 
Judiciario em analisar a eficiencia da administrat, l u i d ^ San' • Tawil 
adverte para a grande dificuldade do Poder . ,o«, o em - atar a 
omissao administrativa na pretensao de serv.got ,.c!.o;;, ob; dndo a 
tendemcia ineficaz dos tribunais argentinos em subs t ? a i rcia da 
administragao por uma condenagao a pagamento de indenizac o, pois, 
como afirma o citado autor "quern acud ont^ o ^ribunais para -seguir 
que a administragao implemente sua r r - v <K nergia eletrir as ou 
agua corrente, pouco estaria interesse t o o n rozagao em heiro. 
Persegue, pelo contrario, ter luz a c ^ ' " -<ad--- 3 nao 
constituem luxo, mas sim servigos ? . i idade 
moderna". 

O principio da eficiencia vem reforgar a possib'1 ;ac !^ • Ministerio ' blico, 

com base em sua fungao constitucional de zelar pelo <L ̂  . •>'- dos leres 

publicos e dos servigos de relevancia publica aos c tenet c : - irado nesta 
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Constituicao, promover as medidas necessarias, judicial e extrajudicialmente, a sua 

garantia CF, art. 129, II (MORAES, 2008). 

O doutr inador Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2003, p. 103) diz que: 

Essas exigiveis qualidades intrfnsecas de exceiencia haverao, por certo, de 
ser numerosas, sendo assim, imprescindfvel defini-las atr as de 
parametros objetivos, previamente fixados, destinados a afer< .o dos 
resultados alcangados pela agao administrativa. 
Esse parametros poderao ser'fixados por lei, peio ato administr: 'o, pelo 
contrato administrativo ou pelo ato administrativo complexo, sob : .rios de 
tempo, de recursos utilizados, de generalidade do atendimer ou de 
respostas de usuarios, tendo em linha de conta que o conceito juridico de 
eficidncia jamais podera ser subjetivo, de outre modo, chec: '-ia ao 
arbftrio no controle. 

Tal controle e muito importante para a afericao tanto da h 'dade, 

moral idade e eficiencia, como tambem os outros principles norteadr s das 

atividades estatais, e com isso exigir do Poder Publico urn servico p i oo de 

qual idade. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

Da analise pontual da estrutura organizacional do Estado Brasileiro 

depreende-se que a funcao administrativa e realizada por meios de orgaos, agentes 

e pessoas jur idicas, para o desempenho de suas atr ibuicoes, adotando duas formas 

basicas de organizagao e atuagao administrativas: a centralizada e a 

descentral izada. 

Constata-se que, na Administracao Publica central izada, o Estado executa 

suas tarefas diretamente, ou seja, por meio dos orgaos e agentes que integram a 

administracao direta (Uniao, Distrito Federal, Estados ou Municipios). Essas pessoas 

jur idicas da administragao direta sao consideradas ent idades polit icas, eis que 

recebem suas atr ibuicoes da propria Constituigao, exercendo-as com plena 

autonomia os seus poderes polit icos e administrativos. 

No que concerne a descentral izacao, essas at ividades administrativas sao 

executadas pela administracao indireta (autarquias, fundacoes e empresas 

governamentais) e por part iculares delegados sob o regime da concessao e 

permissao e, para melhor prestacao tecnica dessas at ividades, as mesmas podem 

ser desconcentradas, com os orgaos publicos, sendo estes centros especial izados 

de competencia. 

A descentral izacao por outorga da-se quando o Estado a l a uma entidade e a 

ela transfere, por lei, determinado service publico. E o que ocorre relat ivamente as 

ent idades da Administragao Indireta. A descentral izacao por delegacao da-se 

quando o Estado transfere, por contrato ou ato unilateral, unicamente a execucao do 

servigo para que o ente delegado o preste. por sua' conta e risco, ape -as sob 

f iscalizacao do Estado. E o que ocorre nos contratos de permissi lo ou concessao. 

Insta sal ientar que, conforme plasmado no art. 37, XIX, da CF, somente por 

lei especif ica poderao ser criadas ou autorizadas as entidac -s da administraQao 

indireta. 

A extingao da pessoa juridica da administragao indireta tarnbem se dar por 

lei. Se a lei cria, tarnbem ext ingue. A doutrina denomina tal ato de paralel ismo das 

formas, sob o argumento de que uma entidade deve ser extinta da mesrna forma 

como foi criada. 
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Sendo assim, observou-se que a Administragao Publica tern uma estrutura 

organizacional complexa e bem estruturada, o que deveria possibilitar urn melhor 

atendimento e prestagao de servigos publicos a populagao. 

E sobremodo importante ressaltar a importancia dos principios expressos na 

Constituigao federal , mais especif icamente no art. 37, caput, quais sejam: 

legalidade, impessoal idade, moral idade, publicidade e eficiencia. Tais principios sao 

norteadores de uma administragao publica pautada na lisura e no l> ,teresse publico. 

Evidenciou-se que alem dos principios expressos no artigo supracitado, tem-

se principios implici tos, na Carta Magna, norteantes da atividade admin i s t ra t i s , tais 

como principio da supremacia do interesse publico e o principio da indispon'oil idade 

do interesse publico. 

Outros principios encontram expressos em leis infraconsuiueionais, a exemplo 

da Lei que trata do Processo Administrativo no ambito da ministragS. federal 

(9.784/99) que e m seu art. 2° inseriu a eficiencia como i n dos ;; ocipios 

norteadores da Administragao Publica, anexado 30s da legalidade, da final; de, da 

motivagao, da razoabi l idade, da proporcionai idade, da moralida e da ampla defesa, 

do contraditorio, da seguranga jur idica e do interesse publico. 

No que concerne ao principio da eficiencia, objeto dess^ .balho, viu se que 

o mesmo foi introduzido ao art. 37, caput do texto consf i tucicnal, . aves da i Z n° 19 

de 1988, t razendo conseqi iencias para os servigos publicos e \v ,. os servid res. 

Como resultado da sua insergao de forma expressa, . u 0 proc sso de 

estabi l idade dos servidores pOblicos, uma voz que se passoi , oxigir avali: cao de 

desempenho para torna-los estaveis. A lem disso, a efic. r, , interltc; -se a 

exigencia de presteza, economia e maior prcdut ividade do z r«. . Jblico. 

A Administragao Publica Direta ou indireta, de qua, dos Pod res da 

Uniao, dos Estados e dos Municipios, alem do dever t rad icL . . de se reger pela 

etica, impessoal idade, transparencia e sujeigao ao ordenan, , juridico, om de 

ater-se a eficiencia, ou seja, deve ser direcionada sempre ao ;endimen , mais 

adequado, razoavel ou eficaz possivel, do inieresse publico. 

E preciso sal ientar que o f im primordial do aparelho e -u servir ao '.blico, 

de forma satisfatoria, pautada sempre em requisitos m in i rnc : ,;ue demo, rem e 

garantam controle de qual idade, podendo se quest ionar store; a excel oia do 

servigo prestado. 



5 7 

Logo, percebeu-se que a eficiencia tern sido requioito de val idade dos 

comportamentos administrat ivos, em face da legislag§o brasi.eira traze-la como 

exigencia expressa, tanto no texto constitucional como em leis infraconstitucionais, 

uma vez que o cidadao tern o direito a servigo publico de bons = esultados. 

A saude e a educagao sao vistos como direitos inerentes a dignidade da 

pessoa humana, devendo o Estado presta-los da melhor man ; ;»a possivei, ( nbora, 

na pratica, varios abusos sao cometidos, impiicando em danos graves a popt iagao. 

Pode-se comprovar que as atividades efetuadas pela , . ainistragao Publica 

sao objetos de controle, podendo ser revistas atraves da legal a < ..a do ato praticado. 

Por conseguinte, o administrador tern na lei a m a r g e : ciscricionai' iedade 

para praticar urn ato, mas devera limitar seu campo de atuacaa ,. i face do i; teresse 

publico e da formal idade do ato administrativo, sob pena de a,, , i ; p o , quer s a pela 

propria Administragao ou pelo judiciario. 

Desta feita, em razao das conseqi iencias dos ate a oientes c Poder 

Publico, pr incipalmente, por causarem dancs ao erario e a.. m a pop.. ;ao, o 

Ministerio Publico tern atuado de forma eficaz contra tais a te : , .1 / e s d e a c s civis 

publicas, na defesa de interesse difuso ou coietivo. 

Cabe observar, e m face das decisdes dos tr ibunals da L l a espaihadas pelo 

Brasil, que a precar iedade dos servigos publicos oferecic « 1 sido n. vo de 

condenagao e m dinheiro ou o cumprimento d o obrigagao d e , . . . J na. fa: . 

Portanto, a introdugao do principio da eficiencia na a t . . t adminisi iva foi 

de extrema importancia para a prevalencia do interesse publ! , tornando possivei 

ao cidadao exigir uma boa prestagao do servigo, bem c. . , posaibi,; i e de 

controle do ato prat icado pelo poder publico, embora, ainda . sja c ,J Jo na 

Integra. 
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