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R E S U M O 

Atualmente, observa-se nas pesquisas cientificas que tem se debatido muito sobre o 
comportamento moral e etico do ser humano, neste sentido, os valores podem 
expressar os sentimentos de cada ser humano, tornando-se a base de seus 
compromissos eticos relacionados a principios morais dentro de uma sociedade. Com 
isso, esse estudo objetiva analisar qual a percepcao dos discentes do curso de 
Especializacao em Gestao Publica da UFCG quanto aos Valores Eticos. Para tanto, o 
presente estudo respalda-se em uma pesquisa bibliografica e de campo, 
caracterizando-se como um estudo descritivo com o intuito de mostrar os valores 
eticos no servico publico. Alem de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, por utilizar-
se da analise de dados para esclarecer os pontos investigados. Foi identificado na 
analise que 66,66% dos discentes afirmam que uma boa formacao etica profissional 
pode ir alem das obrigacoes legais, mas tambem e necessaria a relacao de confianca 
entre os cidadaos e os servidores publicos. Ante o exposto, espera-se do servidor 
publico uma maior consciencia de seu papel de agente responsavel por suas decisoes 
e acoes. Os respondentes acreditam que a adocao de um codigo de etica inibiu acoes 
irregulares entre o servidor e a sociedade. O que demonstra a necessidade de se 
reconhecer o sentido do trabalho socialmente comprometido com as agoes publicas. 
Diante do exposto, pode-se concluir que a Etica deve ser considerada como uma 
ferramenta indispensavel nas atividades dos servidores publicos. 

Palavras Chave: Gestao Publica; Valores Eticos; £tica no Setor Publico. 



A B S T R A C T 

Currently, there is in scientific research that has been much debate about the moral 
and ethical behavior of human, in this sense, the values can express each human 
being's feelings, becoming the base of their ethical commitments related to moral 
beginnings inside of a society. With that, this study aims to analyses which the 
perception of the pupils of the course of Specialization in Public Management of the 
UFCG as for the Ethical Values. For so much, the present study is polished in a 
bibliographical inquiry and of field work, being characterized like a descriptive study 
with the intention of showing the ethical values in the Civil Service. Besides, to be 
characterized like qualitative inquiry, because of making use of the analysis of data to 
explain the investigated points. Being identified in the analysis that 66,66% of the 
pupils affirms say that a good training ethic can go beyond legal obligations, but also 
the necessary trust between citizens and public servants. Before the exposed one, is 
expected of public servants a greater awareness of its role as an agent responsible for 
their decisions and actions. The respondents believe that the adoption of a code of 
ethics inhibited irregular actions between the servant and the society. What 
demonstrates the necessity of if recognizing the sense of the work socially committed 
to the public actions. Given the above, one can conclude that the ethics should be 
considered as an indispensable tool in the activities of public servants. 

Key Words: Public Management, Ethical Values, Ethics in the Public Sector. 
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1 INTRODUQAO 

Atualmente, observa-se nas pesquisas cientificas que tern se debatido muito sobre o 

comportamento moral e etico do ser humano, com relacao a acoes politicas, religiosas 

e ate mesmo a influencia do avanco tecnologico. De forma que, a moralidade e 

formada por um conjunto de valores derivados de normas, estas por sua vez, podem 

ser consideradas corretas ou nao pela sociedade (MOTTA e BANDEIRA, 2003; 

VALLS, 1994; FIGUEIREDO, 2002; LISBOA, 2007; entre outros autores). 

Neste sentido, os valores podem expressar os sentimentos de cada ser humano, 

tornando-se a base de seus compromissos (COHEN e SEGRE, 2004). Para esses 

autores, a cultura, a sociedade e a personalidade precedem os valores e as atitudes 

humanas, tendo como conseqiiencia o comportamento. 

Diante disso, de acordo com Taille, Souza e Viziolli (2004), entende-se que a moral e a 

etica sao objeto de reflexao de varios ramos das ciencias humanas e da filosofia. 

Desse modo, a etica pode ser entendida como a moral, com destaque para a 

dignidade humana e para a justica. 

No entanto, existem diferencas entre a etica e a moral, segundo Cohen e Segre 

(2004), pois a moral apenas indica como o individuo deve agir, mostrando uma direcao 

nas suas decisoes. No entanto, para um individuo se tornar etico e necessario o 

amadurecimento de certos conceitos do que e ser um ser humano, para que a pessoa 

evolua e se humanize. 

Taille, Souza e Viziolli (2004) corroboram quando mencionam que se pode falar em 

moral para designar os valores, principios e regras que, de fato, uma determinada 

sociedade considera correto, e falar em etica para se referir a reflexao sobre tais 

valores, principios ou regras. Ja para Passos (2004) a Moral vem do latim mores, que 

quer dizer costume, conduta, modo de agir; enquanto etica vem do grego ethos, e do 

mesmo modo, quer dizer costume, modo de agir. 

Por terem caracteristicas parecidas, a etica e a moral costumam ser tratada pela 

sociedade como a mesma coisa, ou seja, o conceito de Etica e confundido com o 

conceito de Moral. No entanto, pode-se dizer que a moral e um conjunto de valores e 

regras do comportamento do individuo na sua vida cotidiana e, a etica faz parte da 
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filosofia, do ser humano e de seu destino, relacionada a principios dentro de uma 

sociedade. 

1 Tema e Problematica 

Segundo Figueiredo (2002), a palavra etica tern origem grega e expressa a ideia de 

acordo com os costumes sociais, ou seja, o carater e modo de ser de uma pessoa. 

Dessa forma, o julgamento com relacao a conduta etica de uma pessoa, tern como 

base de que as suas acoes refletem os seus valores morais. 

De acordo com Barroco (2010) a etica e estabelecida pela sociedade com base nos 

valores morais e culturais de cada regiao. Assim, cada classe profissional possui seus 

proprios codigos de etica, como: a etica na medicina, na politica, na contabilidade, na 

administracao, alem da etica educational e empresarial, entre outros grupos. 

A etica e parte complementar da pratica social dos homens, que sao motivados a agir 

eticamente no seu cotidiano e que permitem a ampliagao de sua consciencia moral e 

seu enriquecimento como individuo (BARROCO, 2010). 

Pode-se dizer que o ser humano se tornara etico quando puder compreender e 

interpretar o codigo de etica, alem de atuar de acordo com os principios por ele 

proposto (COHEN e SEGRE, 2004). Cabendo ao mesmo a possibilidade de divergir do 

posicionamento etico, justificando uma atuacao diferente da proposta pelo codigo. 

Assim, uma pessoa e antietica quando nao segue a etica da sociedade no qual esta 

relacionada, afirma Motta e Bandeira (2003). Desse modo, entende-se que etico e um 

conjunto de valores morais e culturais que orienta o comportamento humano, e que 

serve de equilibrio social, na busca de evitar que um individuo seja prejudicado. 

Com relacao a etica profissional, observa-se que entre varios objetivos, um deles e o 

de evitar atitudes, de um profissional desonesto ou corrupto, que causem prejuizo a 

terceiros. Caracas (2009) comenta que a etica e um assunto polemico, e quando se 

fala sobre etica na gestao publica, causa uma polemica a sociedade. Haja vista que a 
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mesma associa-se com a questao da corrupcao, extorsao e ineficiencia dos 

servidores. 

No entanto, a autora ainda explica que essa questao esta relacionada aos principios 

fundamentals da administracao publica e que deve conduzir com tudo o que estiver 

incluido ao comportamento humano em seu meio social, uma vez que esses principios 

busca amparar os valores morais da boa conduta atraves da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia (CARACAS, 2009). 

Assim, observa-se que nao e facil a tarefa de responsabilizar a administracao publica 

por decisoes e atos de seus agentes individuals. No entanto, existe o compromisso 

com a igualdade e a qualidade desses servicos se a administracao publica estender 

suas funcoes para a prestacao de servicos (MOTTA e BANDEIRA, 2003). Alem dessa 

questao, deve-se observar a questao da responsabilidade individual por decisoes que 

possam vir a comprometer a sociedade, ja que a autonomia dada ao servidor publico 

admite que ele faca julgamentos com base nos seus valores morais. 

Uma vez que, a sociedade mais exigente mais transparencia e responsabilidade nos 

servicos prestados. De forma que, o servidor publico tern o compromisso cada vez 

maior na execucao de suas atividades, alem de opinar sobre as tomadas de decisoes 

que venham a favorecer a populacao. 

Nesse sentido, de acordo com Silva (2009), a etica profissional visa a analise referente 

a conduta humana de determinada sociedade. Para isso foi criado o Codigo de Etica 

no setor publico, que nada mais e que um conjunto de regras, tendo como finalidade 

organizar os deveres e direitos do profissional. 

A Comissao de £tica Publica (CEP) foi criada em 26 de maio de 1999, e surgiu do 

conflito de valores morais que atingiu a sociedade nos anos noventa, segundo o Portal 

do Brasil (2010), tern a missao de: "Zelar pelo cumprimento do Codigo de Conduta da 

Alta Administracao Federal, orientar as autoridades que se conduzam de acordo com 

suas normas e inspirar o respeito a etica no servico publico." 

Diante disso, a gestao publica acaba por absorver a imagem de que os servidores 

estao apenas preocupados com as vantagens e os privileges que poderao obter com 

suas atividades e atitudes. Com isso, esse estudo procura responder ao seguinte 
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questionamento: Qual a percepcao dos discentes do curso de Especializacao em 

Gestao Publica da UFCG quanto aos Valores Eticos no setor publico? 

1.2 Justi f icat iva 

De acordo com Jacomino (2000, p. 28), toda profissao exige um profissional honesto, 

que transpareca confianca no que se propoe a fazer. A qualidade do profissional esta 

relacionada a sua conduta moral, bem como, aos valores eticos em relacao ao seu 

comportamento na sociedade. O autor ainda explica que: 

Hoje mais do nunca a atitude dos profissionais em relacao as 
questoes eticas pode ser a diferenca entre o seu sucesso e o seu 
fracasso. Basta um deslize, uma escorregadela, e pronto. A imagem 
do profissional ganha no mercado, a mancha vermelha da 
desconfianca. 

Atraves do Decreto N° 1.171 de 22 de junho de 1994, foi criado o Codigo de Etica do 

Servidor Publico, que trata da eficacia e a consciencia dos servidores relacionados aos 

principios morais e eticos, entre esses principios se destacam o da moralidade e o da 

impessoalidade. Martins (2002) relata que o servidor publico tern a obrigacao de 

harmonizar a estabilizacao da moralidade do ato administrative praticado. Uma vez 

que todos sao iguais perante a lei e, assim, o agente nao deve levar em consideracao 

seu interesse pessoal, mas sim o da sociedade. 

Diante do exposto, acredita-se que essa pesquisa possa ajudar, atraves dos seus 

resultados, com informacoes para a elaboracao de estrategias de atuacao para os 

servidores que sao comprometidos com a adocao de Valores Eticos pela 

administracao publica brasileira. 

Uma vez que, para exercer as atividades e gerar o bem-estar da sociedade, o 

Governo deve basear-se em pesquisas de opinioes publicas no intuito de buscar 

dados que permitam elaborar politicas publicas que venham a avaliar o resultado das 

atuacoes executadas, alem de atender as necessidades dos cidadaos. 
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Justifica-se ainda, pelo interesse que o pesquisador (pos-graduando) atribui ao tema 

investigado, uma vez que a etica assume um papel de grande relevancia na pratica do 

servidor publico e nesse sentido, serve para alertar estes, enquanto estudantes e parte 

integrante da sociedade, sobre a importancia dos valores morais para o 

engrandecimento pessoal, bem como profissional. 

Assim, o tema escolhido se justifica de acordo com Martins (2002), pelo fato de se 

conhecer a responsabilidade do Estado em melhorar a qualidade profissional do 

funcionalismo, promovendo o desenvolvimento e aprimorando a prestacao de service 

atraves da consciencia e dos principios morais de cada servidor. E, tambem pela 

necessidade de um profissional que atenda aos interesses da sociedade de forma 

comprometida. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

• Analisar qual a percepcao dos discentes do curso de Especializacao em 

Gestao Publica da UFCG quanto aos Valores £ticos no setor publico. 

1.3.2 Objetivos Especif icos 

• Apontar padroes eticos considerados relevantes pela teoria; 

• Identificar o perfil dos discentes do curso de Especializacao em gestao Publica 

da UFCG; 
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• Examinar a opiniao dos discentes, quanto aos valores etico no Setor Publico; 

1.4 Metodologia 

Segundo Martins e Lintz (2000, p. 10) a "metodologia e o procedimento sistematico de 

como uma pesquisa e desenvolvida. E relatado desde a percepcao do problema de 

pesquisa em um determinado contexto, ate o tratamento e analise do resultado [...]". 

Assim, a finalidade de uma pesquisa consiste em investigar o homem e seu meio, para 

explicar fatos que ocorrem, ocorreram ou possam vir a ocorrer em sua vida. 

Diante disso, para que uma pesquisa possa ser reconhecida como cientifica, ela 

precisa ser coerente e bem argumentada. Desse modo, utilizou-se de metodos e 

tecnicas de pesquisa com o proposito de subsidiar a revisao bibliografica e a pesquisa 

de campo. 

1.4.1 Classif icacao da Pesquisa 

Quanto aos procedimentos, foi realizada uma pesquisa bibliografica, de forma que as 

informacoes foram obtidas atraves de fontes de terceiros ou referencias teoricos 

publicados. Para Martins e Lintz (2000) a pesquisa bibliografica busca conhecer e 

analisar as contribuicoes cientificas sobre determinado tema. De modo a explicar e 

discutir um tema ou problema com base em referencias teoricas publicadas em livros, 

anais de eventos e periodicos. 

Para Gil (1999, p. 65), a principal vantagem da pesquisa bibliografica consiste "no fato 

de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenomenos muito mais ampla 

do que aquela que poderia pesquisar diretamente". 
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Por sua vez, a presente pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa de campo, que 

conforme Gonsalves (2007) esse tipo de pesquisa recai sobre o exame de um caso 

em particular, ajudando na analise dos objetivos do trabalho. 

Quanto aos objetivos, este trabalho caracteriza-se como um estudo descritivo, pois se 

utilizou de instrumento de analise, com intuito de mostrar os valores eticos no servico 

publico. Para Andrade (1999), a pesquisa descritiva preocupa-se em observar os 

fatos, registra-los, analisa-los, classifica-los e interpreta-los. 

Quanto a abordagem do problema, a presente pesquisa pode ser classificada como 

qualitativa, pela utilizacao de analises de dados para esclarecer os pontos 

investigados. Segundo Beuren et al (2006, p. 92) "na pesquisa qualitativa concebem-

se analises mais profundas em relacao ao fendmeno que esta sendo estudado". Com 

isso, o pesquisador tern a oportunidade de conhecer o objeto no ambiente em que ele 

se insere, captando a essentia e o significado do discurso dos discentes. 

Classificando-se tambem como pesquisa e quantitativa, por caracterizar-se por 

emprego de instrumentos estatisticos. Para Souza (2007), torna-se comum a utilizacao 

desse tipo de pesquisa numa tentativa de entender por meio de uma amostra o 

comportamento de uma populagao. 

1.4.2 Universo da Pesquisa 

O presente estudo visa investigar os valores eticos sob a percepcao dos discentes do 

curso de Especializacao em Gestao Publica. De modo que o universo da pesquisa 

observa o numero total de concluintes do curso de especializacao, que corresponde a 

12 discentes. 
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1.4.3 Procedimentos de Coleta de Dados 

Com o objetivo de analisar quais os valores eticos no setor publico, foi aplicado um 

questionario estruturado com perguntas fechadas junto aos discentes concluintes do 

curso de especializacao em Gestao Publica. 

Com base na pesquisa bibliografica, foi elaborado um questionario com perguntas 

estruturadas que visam demonstrar o perfil, bem como o conhecimento e a percepcao 

dos pesquisados sobre os valores eticos aplicados no setor publico. 

Nesse sentido, Gonsalves (2007) explica o questionario trata-se de uma tecnica 

impessoal entre o pesquisador e entrevistado, uma vez que, a entrevista ocorre por 

intermedio de um documento com perguntas dirigidas, no qual o pesquisador 

aguardando resposta do entrevistado. Gil (1999) corrobora acrescentando que a 

elaboracao consiste basicamente em traduzir os objetivos especificos da pesquisa em 

itens bem redigidos. 

Diante disso, o questionario foi elaborado contendo criterios para investigar quais as 

perspectivas dos alunos, de forma a obter a informagao que permitisse identificar os 

aspectos relevantes que influenciam a confianca das pessoas na conduta etica dos 

servidores, para a introducao de acoes corretivas e/ou preventivas. Alem de abordar 

questoes gerais sobre etica, sobre Codigo de Etica e padroes de comportamento do 

servidor publico. 

O periodo recorte temporal abarca o periodo letivo de 2011.1, no mes de abril de 2011 

e os dados foram tratados e tabulados com base nas respostas obtidas pela aplicacao 

do questionario, atraves de graficos, formatados no Microsoft Excel ® 2007. 

A pesquisa foi realizada com toda a populacao, restrita a 12 respondentes, de forma 

que os mesmos receberam atraves dos seus emails pessoais um questionario 

acompanhado de um texto explicativo sobre os propositos da pesquisa e a importancia 

de sua participacao voluntaria. 
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2 R E F E R E N C I A L T E O R I C O 

2.1 A G e s t a o Publ ica 

Durante as ultimas duas decadas, observa-se que as mudancas na sociedade tiveram 

uma influencia sobre a maneira como se compreendia o Estado e seus servigos 

prestados (PEREIRA, 2001). Uma vez que, a Gestao Publica desempenha suas 

fungoes por meio de seus servidores, orgaos, entes e atividades publicas, garantindo a 

direta realizagao plena dos fins determinados pelo Estado. 

Para Motta e Bandeira (2003) a governanga e as estrategias de criar valor publico 

apresentam novos desafios com relacao a responsabilidade administrativa, como 

resultado do ritmo mais intenso do desenvolvimento socioeconomico. 

Diante disso, a gestao publica gerencial foi inspirada na administracao privada, na 

intengao de alcancar os interesses dos cidadaos, oferecendo a sociedade um servigo 

de qualidade, menos burocratico e com um controle social atraves das transformagoes 

tecnologicas que facilitam o atendimento com uma serie de instrumentos, entre eles, 

com o avango da informatica (softwares e redes). 

As mudangas entre a administracao publica e seus usuarios devem-se a crise do 

atendimento ao cidadao, que por sua vez, encontrava-se insatisfeito. Dessa forma a 

gestao gerencial busca solucionar problemas desse tipo, trazendo o cidadao para o 

centro das atengoes e preocupagoes na sua administracao. (COUTO, 2004). 

Contudo, para Pereira (2001, p. 10): 

A administracao voltada para o cidadao e um dos principals 
pressupostos do modelo de administracao publica gerencial. Foi so a 
partir dos anos 80 que teve inicio, em paises da Organizacao para 
Cooperacao e o Desenvolvimento Economico (OCDE), 
principalmente no Reino Unido, Nova Zelandia, Australia e paises 
escandinavos, a reforma administrativa gerencial, apoiada nos 
principios da nova gestao. Nos anos 90, essa reforma se estendeu 
aos Estados Unidos e ao Brasil. Desde entao, constituiu-se um 
quadro teorico e um conjunto de instrumentos de gestao que, dentro 
do contexto democratico, visam modernizar o Estado e tornar a 
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administracao publica mais eficiente e voltada para o cidadao-
usuario. 

Assim, o compromisso etico na administracao publica, implica reconhecer um proprio 

estilo, mas igualmente que seja conveniente com os termos legais com os valores 

eticos aceitos pela sociedade. 

De modo que, para organizar o Estado e necessario a divisao do territorio, alem da 

forma de governo e tantos outros que contribuem na organizacao da Administracao 

Publica, afirma Casella (2008). Passos (2004) comenta que nao ha desenvolvimento 

equilibrado sem uma burocracia competente, Integra, independente e dedicada a 

causa do bem comum. 

No qual, administrar para muitos significa nao so a prestacao de servigos, mas 

tambem a de exercer as atividades com o objetivo de obter resultados positivos para a 

sociedade. Uma vez que a solidariedade esta na base do desenvolvimento social e do 

funcionamento eficaz da economia de um pais. 

Diante desse contexto, percebe-se que os governos estaduais e municipals passaram 

por varias modificagoes nas duas ultimas decadas, que trouxeram inovagoes para a 

gestao publica, com impactos economicos e, em certa medida, com e eficiencia na 

administragao. 

Nesta nova situacao, essas mudangas no setor das politicas de gestao publica tern 

motivado um ambiente favoravel para que esse setor reflita sobre suas possibilidades 

de melhoria, modernizacao e transformacao, tendo consciencia de que reformas nao 

sao apenas necessarias, como tambem possiveis e favoraveis para o 

desenvolvimento da sociedade. 

2 .1 .1 . Os Orgaos Publicos 

De acordo com Casella (2008), os orgaos publicos agregam a estrutura do Estado e 

das pessoas juridicas, capazes de exercer direito e adquirir obrigagoes para a 

execugao de seus fins institucionais. No entanto, esses orgaos nao sao personalidade 
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juridica e nem possuem vontade propria, sendo comum o entendimento de ser o 

centro de competencia, mas com subordinacao entre os orgaos. 

Segundo Meirelles (1994, p.64): 

Os Orgaos publicos sao centres de competencia instituidos para o 
desempenho de funcoes estatais, atraves de seus agentes, cuja 
atuacao e imputada a pessoa juridica a que pertencem. Sao unidades 
de acao com atribuicdes especificas na organizacao estatal. Cada 
orgao, como centro de competencia governamental ou administrativa, 
tern necessariamente funcoes, cargos e agentes, mas e distinto 
desses elementos, que podem ser modificados, substituidos ou 
retirados sem supressao da unidade organica 

Nesse contexto, entende-se que o orgao publico e uma unidade com atribuigao 

especifica dentro da organizacao do Estado, formando sua estrutura, mas mas nao 

tern personalidade juridica, sendo composto por agentes publicos que dirigem e 

compoem o orgao. Assim, percebe-se que ele nao tern vontade propria, limitando-se a 

cumprir suas atividades dentro da competencia funcional que Ihes foi determinada pela 

organizacao estatal. 

Quadro 1 - As pec to de Teoria nos Orgaos Publicos 

Tipo de Teoria Caracteristicas 

Subjetiva Sao os proprios agentes publicos, sendo, no exercicio de sua 
competencia, manlfesta a vontade do Estado. 

Objetiva 0 6rgao nao e agente publico, mas sim um complexo de 
funcao. 

Mista 
Tambem conhecida de Teoria Ecletica, vez que engloba o 
conceito das teorias subjetiva e teoria objetiva, ou seja, o 
agente publico e feixe de atribuicao. 

Fonte: Adpatado de Casella (2008) 

Com relacao as teorias, Casella (2008) explica que nos orgaos publicos existem varios 

aspectos, entre eles: a teoria subjetiva, a objetiva e a mista, conforme evidenciado no 

Quadro 1. 

Segundo o autor, essas teorias foram construidas para explicar como a vontade do 

Estado pode ser a ele atribuida em decorrencia da atuacao do homem. Nesse caso, 
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os orgaos sao apenas instrumentos de desempenho estatal. No entanto, a atuacao do 

orgao, por seus agentes, e imputada a pessoa juridica. 

Quadro 2 - Distribuicao dos Orgaos Publicos 
Distribuicao 
dos Orgaos Classificacao Caracteristicas 

PO
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Q
A

O
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R

A
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Orgaos 
Independentes 

Ongmados da Constituicao Federal e representatives pelo Poder 
de Estado 

PO
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Q
A

O
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R

A
R
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Orgaos 
Autonomos 

Fazem parte da Administracao, subordinados a seus chefes, 
possuem caracteristica de autonomia administrativa, tecnica e 
financeira. 

PO
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Q
A

O
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R

A
R
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Orgaos 
Super iores 

Sao aqueles que tern poder de controle, decisao e comando dos 
assuntos referentes a sua area de atuagao sujeitos a controle 
hierarquico, sem possuir autonomia financeira ou administrativa. 
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Orgaos 
Subalternos 

Sao dot ad os de pouco poder de decisao, em geral realizam 
funcoes de execucao, como servicos rotineiros, cumprem decisoes 
superiores. 

CO
M
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O 
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Orgaos S imp les 

Sao aqueles que possuem apenas um unico centro de 
competencia, sua caracteristica fundamental e a ausencia de oulro 
orgao em sua estrutura, para auxilia-lo no desempenho de suas 
funcoes. 
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M
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SI
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O

 D
O 
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Orgaos 
C o m p o s t o s 

Em sua estrutura possuem outros orgaos menores, seja com 
desempenho de funcao principal ou de auxilio nas atividades, as 
funcoes sao distribuidas em varios centros de competencia, sob a 
supervisao do orgao de chefia. 

FO
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A 
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FU
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L 

Orgaos 
Singulares 

Decidem por meio de um chefe e os orgaos singulares possuem 
varios agentes auxiliares, mas sua caracteristica de singularidade e 
expressa pelo desenvolvimento de sua funcao por um unico 
agente, em geral o titular. 
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Orgaos 
Coleg iados 

Decidem pela manrfestacao de varios membros, de forma conjunta 
e por makxia, sem a prevalencia da vontade do chefe, a vontade 
da maioria e imposta de forma legal, regimental ou estatutaria. 

Fonte: Adaptado de Casella (2008). 

Assim, os orgaos sao multiformes na sua estrutura e diversificados nas suas 

atribuicoes e funcionamento, procurando adaptar-se as especializadas funcoes que 

Ihes sao atribuidas. Com isso, percebe-se que cada orgao tern necessariamente 

funcoes, cargos e agentes, mas e distinto desses elementos, que podem ser 

modificados, substituidos ou retirados sem eliminacao da unidade organica. 
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2.2 Historia da Et ica 

Uma vez que as culturas humanas sao essencialmente particulares e restritas 

historicamente, a sociedade busca um elemento que e pressuposto da agao humana 

em geral, essa base de julgamento universal. De acordo com Vails (1994) Socrates e 

Platao (filosofos da Idade Media) estabeleceram a Historia da Filosofia Moral, na 

Antiga Grecia, ao sugerirem que as acoes humanas fossem julgadas com base na 

razao argumentativa, entendida como comum a todos os seres humanos. 

Nesse sentido, busca-se atraves do contexto historico reconhecer os elementos que 

contribuiram para os problemas morais na convivencia da humanidade, que 

permanecem ate os dias atuais. Uma vez que, a Etica enquanto ciencia da moral tern 

a finalidade de orientar a conduta humana que interage em diversos grupos sociais e, 

manifesta os problemas e os anseios da sociedade de acordo com cada epoca. 

De acordo com Silva (2009), na historia da humanidade, a reflexao filosofica sobre a 

etica sempre esteve presente em todas as sociedades e culturas, de modo que, os 

valores morais ja prescreviam a identidade da historia, pois essa forma do saber etico, 

como um saber traditional encontrado nas primeiras civilizacoes ordenou as 

categorias fundamentals da etica filosofica. 

Com o Cristianismo, cria-se a ideia de que o valor define-se atraves da relacao que o 

homem mantem com Deus, pois Ele e considerado o unico mediador (DENIS, 2008). A 

fe e a caridade sao as principals virtudes de um ser humano. O autor ainda explica 

que atraves do Cristianismo, se afirma na etica, sendo que a liberdade incentiva para o 

mal, ou seja, a perversidade. No entanto, a lei divina auxilia para a boa conduta, esta, 

por sua vez, se divide em tres tipos: a moral ou etica, baseada no dever; a imoral ou 

antietica e a indiferente a moral. 

Nesse contexto, de acordo com Vails (1994) compreende-se que na Grecia Antiga, a 

Etica defendida pelos filosofos, buscava orientagoes e solugoes para os problemas 

ocorridos das relagoes sociais. Socrates defendia a virtude moral, baseada no bem, na 

justiga e no saber, comum a todo cidadao que agia conforme essas virtudes. Ja Platao 
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considerava o bem como valor supremo, ou seja, fator essencial a vida, defendendo a 

preservacao da alma, porque acreditava na vida apos a morte. 

Desse modo, seria necessario que o homem procurasse conservar as virtudes morais, 

agindo com justica e verdade para conquistar a purificacao da alma, razao para obter 

o caminho para a felicidade. 

No Quadro 3, e evidenciada a evolucao etica da humanidade, conforme Silva (2009). 

Quadro 3 - Evolucao Etica da Humanidade 
E P O C A IDADE MEDIA IDADE MODERN A IDADE CONTEMPORANEA 

A
C

O
N
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C
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E

N
TO

S
 

Este periodo e marcado 
pelo predominio da 
religiao catolica, no 
qual, o bem, a verdade 
e a justica nao se 
encontram mais na 
natureza humana, como 
na Antiga Grecia. Aqui, 
para o homem alcancar 
a bondade era preciso 
estar subordinado a 
Deus. 

Na Modem id ade. a Etica se formou 
com base em uma doutrina que 
pregava a razao como a unica 
origem do verdadeiro 
conhecimento. A religiosidade 
perde seu valor para dar lugar a 
ciencia modema, e os valores 
morais sao revertidos para o ser 
humano. 

Foi marcada pelo progresso 
tecnologico e as modificacoes 
da sociedade que provocaram 
situacoes conflitantes em 
relacao a etica. E s s a s 
divergencias foram causadas 
por acontecimentos que 
prometiam a resolucao de 
Problemas de alguns, 
enquanto ocasionava 
transtomos para outros 
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Santo Agostinho e Sao 
Tomas de Aquino 

Descartes (1596-1650); John 
Locke (1632-1704); David Hume 
(1711-1778); Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778). 

A Revolucao Francesa (1789); 
Guerras Mundiais; Progresso 
cientifico e tecnologico. 

Assim, a justica e antes de tudo 
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Assim, no cristianismo, 
os religiosos Santo 
Agostinho e Sao Tomas 
de Aquino definem seus 
ideais eticos baseados 
em verdade revelados 
para tomar estavel o 
regulamento do padrao 
etico. E s s a verdade se 
refere a Deus, que e 
considerado um ser 
supremo. 

um pnncipio que poe ordem na 
sociedade. A etica deveria se 
estabelecer em tomo de principios 
abstratos. assim, como e abordado 
em Kant o principio supremo da 
moralidade. Um de seus maiores 
questionamentos filosoficos e o da 
acao humana, ou seja, o problema 
moral. Tratava-se de saber o que o 
homem deve fazer, de como agir 
em relacao a seus semelhantes, 
de como proceder para obter a 
felicidade ou alcancar o bem 
supremo. 

0 marco desse periodo se 
originou de varios fatos no 
meio social, como as 
revolucoes, guerras, o avanco 
tecnologico e cientifico. Diante 
disso, a filosofia se encarrega 
de encontrar solucoes para 
colocar o homem em situacao 
de igualdade e ajusta-lo no 
ambito social, a fim de 
promover a interacao da 
humanidade. 

Fonte: Adaptado de Silva (2009). 
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Destacam-se tambem, na Idade Contemporanea, o surgimento de varias doutrinas 

eticas e julgamentos dos conceitos da moral (SILVA, 2009). Esses fatores 

expressaram a grande dificuldade que a humanidade possuia em formar ideias sobre 

as normas que servem de apoio nos seus relacionamentos. 

2.2.1 O que e Etica? 

Nas situacoes vividas no cotidiano, percebe-se que o ser humano reage de acordo 

com o impulso e a etica que, por sua vez, e obra da natureza de cada individuo e, com 

isso a acao humana se manifesta de forma diferenciada. 

A Etica busca estudar a essentia do comportamento moral e humano que os homens 

julgam valioso e obrigatorio. Assim, a etica pode ser compreendida como uma teoria, 

investigacao ou explicacao de um tipo de experiencia humana ou de comportamento 

dos homens (VAZQUEZ, 2005 apud CARACAS, 2008). 

Lisboa (2007, p. 23) conceitua de forma simplificada a Etica como sendo, "o ramo da 

filosofia que lida com o que e moralmente bom ou mau; certo ou errado". Um dos 

objetivos da Etica e a busca de justificativas para regras propostas pela Moral e pelo 

Direito. Ela e indiferente de ambas (Moral e Direito), pois nao estabelece regras. 

Segundo Ferreira (2007, apud Casella, 2008 p. 38): 

Irtica pode ser conceituada como estudo dos juizos de apreciacao 
referentes a conduta humana suscetivel de qualificacao do ponto de 
vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, 
seja modo absoluto. 

Ja para Sa (2010), com relagao a etica, seu objeto e composto de juizos formados 

pela aprovacao ou nao de condutas humanas, ou seja, o estimulo do ser humano 

desenvolve seu trabalho, como a vontade e a conduta. 
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O ser humano so pode agir eticamente se tiver uma consciencia etica formada, desse 

modo a mesma tern que ser especifica, pois forma-se para o exercicio de vontades 

que geram condutas que se submetem ao julgamento de terceiros (SA, 2010). 

Diante do exposto, pode-se dizer em linhas gerais, que a etica e como um estudo de 

comportamento que envolve a moral, capaz de distinguir o bom ou mau, certo ou 

errado. Assim, a etica esta relacionada ao conhecimento das manifestacoes humanas 

relacionada a conduta para a aprovacao ou reprovagao da sociedade. Assim, a etica 

nao se firma em leis, ela analisa as formas de comportamento dos homens, 

procurando comprovar as leis que sao impostas pela Moral e o Direito. 

A £tica, enquanto ramo do conhecimento tern por objeto o comportamento humano de 

cada sociedade. O estudo desse comportamento tern a finalidade de estabelecer os 

niveis aceitaveis que garantam a convivencia pacifica dentro das sociedades e 

constitui o objetivo da Etica (LISBOA, 2007). 

Conforme o exposto entende-se que o comportamento humano, e analisado pela etica 

para tentar decifrar seus principios, condicoes objetivas e subjetivas da moral, os 

criterios para juizo de apreciacao e as mudancas de atitudes (LISBOA, 2007). Sendo 

alcancado seu objetivo quando se encontra caminhos de estabelecer uma forma para 

um melhor relacionamento das pessoas em sociedade. 

2.2.2. Codigo de Etica 

A qualidade que se atribui a moral e a conduta humana permite formar um conjunto de 

regras, com o intuito de formar perfeitos modelos eticos, dando origem a uma lei que 

rege a conduta dos elementos integrantes da sociedade, que e o Codigo de Etica. 

O Codigo de Etica e a relagao organizada de metodos permitidos e proibidos dentro da 

sociedade. A razao da existencia dessa relacao de procedimentos deve-se ao fato de 

a vida profissional estar exposta a corrupgao em suas variadas formas. Assim, o 

objetivo central do Codigo de Etica Profissional e a formacao da consciencia sobre 

padroes de conduta em cada profissao (LISBOA, 2007). 
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Nesse sentido, verifica-se que o Codigo de Etica, se refere aos procedimentos 

liberados ou evitados, que observa um determinado ambito social. Tendo a finalidade 

de estabelecer o conhecimento e a avaliacao dos proprios atos, formando um nivel de 

comportamento desejado da profissao especializada. 

O Codigo de £tica do Servidor Publico, e fundamentando pelo Decreto n° 1.171 de 22 

de junho de 1994, menciona que a dignidade, o zelo, a eficacia e a consciencia dos 

principios morais sao interesses maiores que devem guiar o servidor publico, seja no 

exercicio do cargo ou fora dele, ja que refletira o exercicio da capacidade do proprio 

Poder Estatal. 

Martins (2002) relata ainda que a etica nao deve se limitar a distincao entre o bem e o 

mal, mas primar pelo bem comum, de modo que, o servidor publico tern a obrigacao 

de buscar o equilibrio entre a legalidade e a finalidade, no intuito de harmonizar a 

estabilizacao da moralidade do ato administrativo praticado. 

O inciso XIV, do respectivo Decreto revela que o servidor deve ter a consciencia que 

seu trabalho e conduzido por principios eticos que devem se consolidar para a 

adequada prestacao dos servicos publicos. Sendo fundamental esse servidor resistir a 

todas as pressoes de superiores hierarquicos, de contratantes, interessados e outros 

que visem obter quaisquer favores ou vantagens improprias em decorrencia de acoes 

ilegais, obrigado a denuncia-las (MARTINS, 2002). 

Observa-se, na Secao III e inciso XV algumas vedacoes que devem ser lembradas 

pelos servidores publicos federals, entre elas: 

a) O uso do cargo ou funcao, facilidades, amizades, tempo, posicao 
e influencias, para obter qualquer favorecimento, para si ou para 
outrem; 

b) Prejudicar deliberadamente a reputacao de outros servidores ou 
de cidadaos que deles dependam, 

c) Usar de artificios para procrastinar ou drficultar o exercicio regular 
de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou 
material; 

d) Permitir que perseguicoes, simpatias, antipatias, caprichos, 
paixoes ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato d o 
publico, c/ os jurisdicionados administrativos ou d colegas 
hierarquicamente superiores ou inferiores. 
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Esse Codigo de Etica do Servidor Publico nao foi instituido por lei em sentido estrito, 

dessa forma o descumprimento desse codigo nao acarreta nenhuma responsabilidade 

administrativa do agente publico que violar os seus preceitos, conforme trata Martins 

(2002). Diante disso, a penalidade prevista e a repreensao do servidor. E, observa-se 

ainda que o codigo serve para estimular o comportamento etico do servidor publico, ja 

que o mesmo e de livre aderencia. 

2.3 Et ica na G e s t a o Publ ica 

Durante as ultimas duas decadas, observa-se varias mudancas na sociedade que 

tiveram uma influencia decisiva sobre os servicos publicos. Que por sua vez, provoca 

debates sociais sobre a etica do bem comum, como menciona Passos (2004), 

buscando o conjunto dos principios, das regras e dos meios que permitem garantir a 

existencia de todos os elementos de uma sociedade humana. 

Segundo Camargo (2001, p. 19): 

Cada pessoa tern um instinto proprio para as situacoes com as quais 
se depara durante sua vida. Buscando entender o fundamento da 
etica, e consequente a afirmacao: a etica estabelece um dever, uma 
obrigacao, um compromisso. Mas qual e o seu fundamento? £ o 
proprio ser do homem: e da sua natureza que surge a fonte de seu 
comportamento. 

Diante disso, Lisboa (2007, p. 54) corrobora com Camargo quando explica a etica no 
meio profissional: 

No meio profissional, o argumento mais relevante que pode ser 
utilizado para que todos compreendam a importancia da £tica, valido 
para qualquer profissao, e o de que, caso a sociedade em geral nao 
perceba a disposicao dos profissionais em proteger os valores eticos, 
certamente ela passara a nao acreditar na profissao. 

As organizacoes fazem parte da sociedade e por isso criam valores, escolhem 

caminhos e possuem uma forma de agir, segundo Passos (2004, p.52): 
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A etica no ambito organizacional nao se caracteriza como valores 
abstratos e alheios aos que vigoram na sociedade, uma vez que as 
pessoas que as constituem, sendo sujeitos historicos e sociais, 
levarao para elas as mesmas crengas e principios que aprenderam 
enquanto membros da sociedade. 

Nesse contexto, pode se observar que e fundamental o comprometimento da etica no 

exercicio profissional, caso contrario, nao haveria como a sociedade demonstrar 

confiabilidade na profissao, alem da confianca das pessoas no carater etico da 

conduta desses agentes publicos no ambito Federal, Estadual e Municipal. 

Por concederem maior autonomia aos funcionarios sobre decisoes que afetam a 

coletividade, as mudancas instituem novos comprimentos de responsabilidade 

decorrentes nao somente das expectativas que o publico possui com relacao a 

administracao publica como tambem das tarefas definidas estrutural e politicamente 

(MOTTA e BANDEIRA, 2003). 

A Administracao Publica exerce suas funcoes por meio de seus agentes, orgaos, 

entes e atividades publicas, garantindo a direta e imediata realizacao plena dos fins 

alcados pelo Estado. Com isso, percebe-se que se a responsabilidade pelas decisoes 

publicas esta tambem com o agente publico, assim, a etica se insere no julgamento 

moral desse individuo. Portanto, essa pessoa e responsavel pela etica nas decisoes 

coletivas de organizacoes publicas. 

Para Casella (2008), o pleno exercicio da atividade administrativa deve pautar-se na 

boa fe, e nunca afastar-se dos principios norteadores da Administracao Publica, 

fazendo-se necessario observar os principios que a Constituicao Federal elevou como 

primordiais. Uma vez que, a atividade administrativa, exercida na forma direta ou 

indireta, visa o bem estar da coletividade. 

Como se percebe, ha uma cobranca cada vez maior nos ultimos anos por parte da 

sociedade por transparencia e honestidade, uma vez que, a falta de etica nasce nas 

estruturas administrativas, no qual sao regidos por pollticos sem etica, sem criterios de 

justica social. De modo que, o gestor nao possui alta formacao etica e sua 

preocupacao com a questao decorre do medo quanto aos prejuizos que podem ser 

gerados em virtude de atitudes antieticas (PASSOS, 2004). 
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Diante disso, a mudanga que a sociedade deseja na Administracao Publica sugere 

numa necessaria transformacao cultural dentro da estrutura. Melhor dizendo, que seja 

feita uma reavaliacao e valorizacao das tradicoes, valores morais e educacionais que 

nascem em cada ser humano e se forma ao longo do tempo criando assim um 

determinado estilo de atuacao no seio da organizacao baseada em valores eticos. 

Nesse sentido, a consciencia e o compromisso das organizagoes publicas com as 

mudancas sociais reforcam a necessidade do reconhecimento e comprometimento 

com um padrao etico, reconhecendo a obrigacao com a construcao de uma sociedade 

mais justa, honesta e solidaria (PASSOS, 2004). Assim, essas mudancas podem ir 

alem das obrigagoes legais economicas, como tambem ao respeito a cultura e as 

necessidades das pessoas, que po sua vez, diz respeito a necessaria relagao de 

confianca entre os cidadaos e as autoridades nomeadas nas fungoes e cargos 

publicos. 

2.3.1 Os Agentes Publicos e sua Competencia trtica 

Os cargos publicos sao organizados em classes, que representam uma ligacao entre 

os cargos, a competencia, responsabilidade e vencimentos. E as carreiras que ficam 

sujeitas a imposicao hierarquica, acabam por possuir um carater de obrigatoriedade na 

administragao direta e indireta (MEIRELLES, 1994). 

Entende-se que a atividade administrativa, exercida na forma direta ou indireta, visa o 

bem estar da coletividade, sendo necessario que a sociedade busque entender o 

funcionamento e a estrutura organizacional do setor publico, de modo que so assim 

podera fiscalizar os abusos cometidos pelo Poder Publico. 

Assim, considera-se agente publico toda pessoa fisica vinculada ao exercicio da 

atividade publica, e que conforme trata Meirelles (1994. p. 71): 

Agentes publico sao todas as pessoas fisicas incumbidas, definitiva 
ou transitoriamente, do exercicio de alguma funcao estatal. Os 
agentes normalmente desempenham fungoes do orgao, distribuidas 
entre os cargos de que sao titulares, mas excepcionalmente podem 
exercer funcoes sem cargo. A regra e a atribuicao de fungoes 
multiplas e genericas ao orgao, as quais sao repartidas 
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especificamente entre cargos, ou individualmente entre os agentes de 
funcao sem cargo. 

Desse modo, essas regras proprias estao baseadas nos valores que colaboram na 

construgao da consistencia e do consenso dos agentes publicos. Assim, Motta e 

Bandeira (2003), remontam um conjunto de valores que pode ajudar a: contrabalangar 

a perspectiva individualista e de auto-interesse pela construgao de uma consciencia 

coletiva sobre a responsabilidade; tomar as pessoas mais conscientes e responsaveis 

de seus proprios valores e daqueles que transmitem atraves de suas agoes e 

decisoes; e impor uma preocupagao e uma dimensao moral ao comportamento 

administrative 

Diante do exposto, pode-se dizer que os agentes publicos podem ser caracterizados 

como politicos, administrativos, honorlficos e delegados, conforme pode ser observado 

no Quadro 4. 

Quadro 4 - Tipos de Agentes Publicos 
Tipo de Agentes 

Publicos Caractertsticas Exemplos de Agentes 

Politicos 

Possuem liberdade fundonal no desempenho 
de suas atribuicoes, possuem prerrogativas e 
responsabilidades disciplinadas pela 
Constituicao Federal ou leis especiais. 

Sao os que com poem o Governo, 
com cargos, funcoes, mandatos ou 
comissoes, por nomeacoes, 
designacao, eleicao ou delegacao 
para exercer determinada funcao. 

Administrativos 

Em geral sao nomeados, contratados ou 
credenciados, investidos a titulo de emprego 
com recebimento de rendimentos. 

Sao os vinculados ao Estado ou as 
entidades autarquicas, por relacoes 
profissionais, sujeito a regime juridico 
e hierarquia funcional. 

Honorificos 

Nao possuem vinculo estatutario ou 
empregaticio, em geral nao recebem 
remuneracao, vez que configuram o chamado 
munus publico. 

Sao pessoas fisicas, nomeadas ou 
convocadas para prestar servico 
certo ao Estado, escolhidos por sua 
condicao civica ou capacidade 
profissional. 

Delegados 

Sao configurados pelo recebimento de 
incumbencia para determinada atividade pelo 
particular, a fim de realizar obra ou servico 
publico em nome proprio, assumindo a 
responsabilidade do ato, sob atenta 
fiscalizacao de quern delegou a ele tal tarefa. 

Representam uma categoria a parte 
de colaboradores do servico publico. 

Credenciados 

Assumem a representacao dessa atividade no 
lugar Poder Publica a remuneracao e 
prerrogativa dessa categoria de agentes. Sao aqueles que recebem tarefa 

determinada da Administracao 

Investidura Agentes 

O s agentes publicos sempre vinculam-se ao 
Estado, atraves de ato ou procedimento legal 
chamado de investidura, essa investidura e na 
medida da forma e efeito da natureza da 
atribuicao que ocupa 

As investiduras podem ser: 
administrativas, politicas. originarias 
ou derivadas, efetivas ou em 
comissao, e outras formas 
temporarias. 

Fonte: Adaptado Meirelles (1994, p. 14). 
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Diante disso, pode-se observar que os agentes publicos estao diversificados em varios 

setores e cargos da administracao publica, de forma hierarquica e funcional. Sendo 

pessoas fisicas nomeadas a prestar servicos ao Estado, alem de serem obrigados a 

seguir regras e ordens de superiores. 

Desse modo, a Administracao Publica acaba por se firmar em moldes e regras 

proprias, e dessas regras o exercicio da atividade Estatal nao pode se afastar, por ter 

como objetivo o interesse publico, o que deve levar em consideragao a questao da 

execucao da boa fe, sem afastar-se dos principios norteadores da Administragao 

Publica. 

Motta e Bandeira (2003) comentam que atraves dos valores e possivel criar uma 

forma etica de comunicacao que venha a manter um sentido de responsabilidade, 

conservando as praticas administrativas nos limites Ifcitos. Haja vista que dessa forma, 

a moral relacionada a etica e essencial a pratica administrativa. 

Alem disso, conforme Bowman (1991 apud Motta e Bandeira, 2003), o servidor e o 

responsavel pelas decisoes com a ajuda das organizagoes, que definem e controlam o 

contexto em que devem ser tomadas. Nesse sentido, os valores passam a ser uma 

referenda importante para dar um sentido comum, alem dos objetivos a atingir. Haja 

vista que colaboram com a construgao da consistencia na decisao e agao publicas. 

Neste contexto, percebe-se que a etica na administracao publica deve ser 

desenvolvida junto aos agentes publicos ocasionando uma mudanca na gestao. E que 

deve ser sentida pelo contribuinte por meio da simplificacao de procedimentos e 

qualidade dos servigos prestados, ou pela forma de contato entre o cidadao e os 

agentes. 

Uma vez que, a etica profissional tern como premissa o relacionamento do profissional 

com o publico e ate mesmo com outros profissionais, levando em consideragao 

valores relacionados a dignidade humana, a moral e a sociabilidade (SILVA e 

SPERONI, 1998). 

Desse modo pode se entender, que a etica profissional serve para atender as 

necessidades que ocorrem dos relacionamentos sociais e o servidor publico, precisa 

ser consciente do seu dever etico perante a sociedade. 
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A importancia da etica profissional na opiniao de Handel (2000, apud Silva, 2009) se 

da por ter como objetivo o relacionamento do profissional com seus clientes, colegas e 

a sociedade. Contudo, de maneira geral a etica profissional baseia-se na 

responsabilidade, igualdade, verdade, justica e solidariedade, conforme pode ser 

observado no Quadro 5: 

Quadro 5 - Base da Etica Profissional 
Base da Etica Profissional Caracteristicas 

Responsabilidade 
O profissional deve responder aos seus deveres com 
respeito a si mesmo e aos outros, no uso da liberdade. 

Igualdade 
O profissional deve considerar que as pessoas sao iguais 
em direito e dignidade. 

Verdade 
Deve agir de acordo com a natureza daquilo que se 
conhece sem deturpar pela mentira, injuria, calunia, e 
hipocrisia. 

Justica Deve considerar os direitos e deveres. 

Solidariedade 

Obedecer ao principio da interdependencia entre os 
membros de um grupo, realizando intercambio de 
compreensao e apoio. 

Fonte: Adaptado Silva (2009, p. 09). 

Observa-se, de acordo com Silva (2009), que a etica na profissao e baseada na 

harmonia do profissional com seus semelhantes, estando ou nao inserida no ambiente 

de trabalho, de modo que, os valores que cada individuo atribui aos principios morais, 

condicoes para tornar possivel uma convivencia harmoniosa. 

Assim, o profissional deve ser responsavel pelas suas atitudes e seus deveres, 

buscando um tratamento de igualdade e respeito perante os outros. Agindo sempre 

com a verdade, compreensao e a dignidade quando for executar seus direitos e 

deveres. 

2.3.2 Os Principios da Gestao Publica relacionados a Etica 

Percebe-se que a falta de respeito ao padrao moral, provoca uma violacao dos direitos 

do cidadao, comprometendo inclusive, a existencia dos valores dos bons costumes em 
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uma sociedade (CARACAS, 2009). E esse fato ocorre devido a falta de preparo dos 

servidores publicos, da cultura equivocada e tambem, por falta de controle dos atos 

antieticos. 

A etica esta relacionada ao padrao de comportamento do individuo, dos profissionais e 

tambem do politico. Assim, os gestores publicos elaboraram leis para orientar o 

comportamento frente as necessidades social, com relacao a transparencia em suas 

atividades. Entretanto, segundo Caracas (2009), nao e possivel para o Codigo de 

Etica ditar o padrao de comportamento de cada profissional e, e nesse caso, que entra 

outro ponto importante que e a cultura de cada individuo. 

Segundo Meirelles (1994), a Constituicao Federal de 1988, em seu art. 37, estabelece 

alguns principios obrigatorios para a execucao das atividades na Gestao Publica, entre 

eles a questao: da Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicidade e Eficiencia, 

conforme se encontra evidenciados no Quadro 6. 

Quadro 6 - Principios da Administracao Publica 
Principios Definicao Caracteristicas 

Legalidade 

Busca evitar o abuso dos servidores em 
suas decisoes e acoes perante o cidadao. 
De forma que, ao gestor nao e llcito a 
liberdade para agir com vontade pessoal, 
tendo que fazer o que a lei determine. 

0 nao cumprimento desse 
principio expoe o agente, a 
responsabilidade disciplinar, civil 
e criminal. 

Moralidade 

Determina que as acoes realizadas pelos 
servidores devam ser voltadas pela boa-fe, 
pela moral e pela etica. Devendo 
considerar a norma juridica e o interesse 
coletivo. 

Deve-se observar que nem tudo 
que e legal na lei, e honesto para 
a sociedade. Nesse caso, busca-
se considerar o bem comum da 
populacao. 

Impessoalidade 

So deve ser executado o ato de forma 
impessoal, ou seja, obedecendo as 
normas do Direito. De forma que as acoes 
dos servidores atendam ao interesse 
publico e nao o seu interesse pessoal. 

0 nao cumprimento implica em 
desvio de finalidade, 
caracterizando em abuso de 
poder. 

Publicidade 
Os atos e contratos da administracao 
publica exigem publicidade, dando a 
sociedade o direito de fiscalizar e controiar 
as acoes dos servidores publicos. 

A publicidade nao deve 
proporcionar promocao pessoal 
do agente publico. 

Eficiencia 

£ dever de o servidor exercer uma boa 
administracao. atuando com capacidade 
profissional e rendimento funcional. 
Devendo executar as atividades com 
presteza e eficiencia. 

Recomenda a demissao ou 
dispensa do servidor que 
comprove ineficiencia em suas 
atividades. 

Fonte: Adaptado Meirelles (1994, 05). 

Diante do exposto, o funcionalismo publico e seus servidores devem trabalhar com 

impessoalidade, ou seja, com a igualdade, afirma Caracas (2009). Dessa forma, o 
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autor afirma que no ordenamento juridico esta claro e expresso que todos sao iguais 

perante a lei. Assim, busca-se diferenciar o que e publico do privado (no sentido do 

interesse pessoal). 

Caracas (2009) ainda comenta que a moralidade tambem e um dos principals valores 

que define a conduta etica dos servidores publicos. Assim, o principio da moralidade 

na administracao publica deve envolver a ideia de que a finalidade e sempre o bem 

comum da populacao, ou seja, compreender que nao deve limitar-se as motivacoes 

individuals ou part iculars do servidor, mas da sociedade. 

Ainda relacao ao principio da moralidade, dentro da lei, algumas acoes pode existir a 

legalidade para certo ato ser executado (como a contratacao de um parente politico), 

no entanto, pode nao haver a moralidade na visao da sociedade. Neste sentido, 

Caracas (2009) cita o exemplo disso, que pode ocorrer inexigibilidade de licitacao, no 

qual, em algumas ocasioes permite-se contratar empresas de forma mais livre, com o 

intuito de comprar produtos sem licitacao em empresas de parentes de politicos. 

Diante disso, Meirelles (1994), comenta que a lei e omissa ou pode determinar alguma 

acao do qual a populacao talvez nao concorde. Como a nomeacao de parentes ou 

amigos para assumir determinados cargos de confianca de autoridades publicas, por 

exemplo. 

2.3 Et ica e Cidadania 

A conduta do agente publico deve ser dirigida para a consecucao do bem comum, e 

sob esta perspectiva encontra sua interface com a cidadania, cujo conceito tern sido 

objeto de muitos estudos que indicam o surgimento de um novo conceito de cidadania, 

afirma Figueiredo (2002). Estando o exercicio da cidadania relacionado com a 

estabilizacao de uma conduta democratica. 

Desse modo, o Figueiredo (2002) menciona que surge a necessidade de conviver em 

comunidade para buscar meios de atingir determinados objetivos, sejam eles 

individuals ou coletivos. O convivio entre as pessoas e influenciado pelo 

comportamento humano, de acordo com os valores e crencas de cada um. 
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Nesse sentido, pode-se dizer que para viver em harmonia social e necessario que os 

homens atribuam limites no comportamento, que venham impedir conflitos que 

possam causar desordem nas relacoes pessoais na sociedade. 

Neste contexto Lisboa (2007, p. 16) afirma que: 

Para que seja possivel uma convivencia pacifica no ambito de cada 
sociedade, da mesma forma que entre sociedades distintas, faz-se 
necessario que cada pessoa, individualmente, dentro das fronteiras 
delimitadas por suas crengas e valores, assuma comportamentos tais 
que respeitem seus semelhantes, naquilo que e de seu direito, de 
outra maneira, e necessario que os proprios agentes contribuam para 
que se atinja aquele ponto de entendimento. 

Compreende-se nesse contexto, que a sociedade exerce uma influencia importante 

sob qualquer cidadao, visto que o seu desenvolvimento pessoal e profissional esta 

relacionado ao meio social em que vrve. 

Diante disso, observa-se que a sociedade convive com a reducao dos valores eticos, 

levando o ser humano a adquirir uma posicao de regras basicas em relacao a moral, 

considerando ainda que possa representor uma conduta etica como algo individual. 

Por acreditar que o individuo constitui sua maneira propria a respeito de suas crengas 

e valores, o que vem a causar conflitos na convivencia social. 
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3 A N A L I S E D O S R E S U L T A D O S 

Nessa secao, serao apresentados os resultados obtidos atraves da aplicacao de um 

questionario estruturado, realizado com 12 (doze) discentes do curso de 

Especializacao em Gestao Publica da UFCG do campus de Sousa. 

O questionario foi elaborado com 16 assertivas e abordou questoes gerais sobre etica, 

sobre Codigo de Etica e padroes de comportamento do servidor publico na percepcao 

dos discentes, no qual nao foram identificados para que pudessem se expressar sem 

constrangimento. As respostas foram tabuladas e em seguida, elaboradas tabelas 

e/ou graficos para melhor visualizacao. 

A amostra foi formada por 58,33% dos discentes do sexo masculino e 41,67% do 

feminine Sendo identificado que mais da metade dos respondentes estao na faixa 

etaria entre 41 a 50 anos (66,68%), 33,32% estao com menos de 30 ou acima de 50 

anos (Grafico 1). 

MENOS DE 30 OU ACIMA DE 50 ANOS 

ENTRE 4 1 c 50 ANOS 

FEMININO 

MASCULINO 

Grafico 1 - Genero e Faixa Etaria dos Discentes 
Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 
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A Tabela 1 evidencia o que e ser etico na visao dos discentes, entre as nove 

alternativas contidas no questionario, apenas 3 foram escolhidas como respostas. 

Dessa forma, 41,67% afirmaram que ser etico esta relacionado com o comportamento 

tradicional da sociedade, assim, na visao deles a etica e relacionada com a cultura 

social. 

33,33 % dizem que uma pessoa etica e a que promove um maior bem para as 

pessoas, isso revela que existe uma preocupacao dos respondentes com o bem-estar 

social. No entanto, 25% acreditam que esta relacionado ao interesse pessoal do ser 

humano. 

Tabela 1 - Ser Etico na visao dos Discentes 
-—- F r p n i i p n r i a 1 

0 que meus sentimentos me dizem estar certo -
0 que esta de acordo com as minhas conviccoes - -
0 que promove maior bem para as pessoas 4 33,33 

Comportamento tradicional da nossa sociedade 5 41,67 

0 que corresponde ao meu interesse pessoal 3 25 

Aproximadamente o mesmo que legal - -
0 que mais contribui para a liberdade pessoal - -
0 que eu quero numa situacao determinada - -
Outro 

1 2 1 0 0 
1 \ J 1 H L 1 u u 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

Assim, observa-se que a maioria dos discentes relaciona a etica com o 

comportamento social, resultado esse que vem a corroborar com o pensamento de 

Ferreira (2007, apud Casella, 2008), que conceitua etica como um estudo dos juizos a 

conduta humana, do ponto de vista do bem ou do mal a determinada sociedade. 

Sa (2010) complementa esse pensamento quando afirma que a etica e formada pela 

aprovacao ou nao de condutas humanas na visao da sociedade, sendo um estudo de 

comportamento que envolve a moral e analisa as formas de comportamento dos 

homens, procurando comprovar as leis que sao impostas pela Moral e o Direito. 
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Foi questionado qual o motivo mais importante. na percepcao dos discentes, para um 

profissional atuar eticamente no trabalho, no qual 66,66% responderam que esse 

motivo esta relacionado entre os principios morais e as conviccoes religiosas (33,33% 

respectivamente conforme Tabela 2). 

Nesse sentido, Sampaio, Noya e Carvalho (2001) afirmam que a formacao etica de 

uma pessoa inicia-se na infancia. Por ser esse o momento mais produtivo para o 

aprendizado, a educacao familiar toma-se a base de comunicacao dos principios 

morais e religiosos da sociedade. 

Para Passos (2004) o principio moral esta relacionado aos costumes, conduta, e ao 

modo de agir do ser humano dentro da sociedade. 

Tabela 2 - Motivos relacionados ao trabalho Etico 
F r p n f i p n r J a • 0 / 

I V I U U V U O C A B I U C I U l l l l l a U d l l f V l t u w 

Principios Morais 4 33,33 

Medo de Sancoes 1 8,34 

Conviccoes Religiosas 4 33,33 

Conviccoes Sociais 3 25 

Outros Motivos 

1 

-

Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

Observa-se ainda na Tabela 2 que, 25% acreditam que o motivo esta direcionado as 

conviccoes sociais e 8,34% relacionam ao medo de sancoes, acreditando que as 

mesmas promovam acoes eticas. Nesse caso, segundo Sampaio, Noya e Carvalho 

(2001) as sancoes desencorajam os intratores, na medida em que tornam mais facil 

surpreender e punir o comportamento nao-etico. No entanto, Vazquez (2000, apud 

Sampaio, Noya e Carvalho (2001, p.51) afirma que "compete a moral interiorizar, 

aderir ou rejeitar intimamente as normas". 

Verifica-se que 100% do universo da pesquisa concordam que o ser humano tern dois 

padroes eticos, um que ele aplica as suas atividades professionals e outro que ele 

aplica a sua vida privada. 
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Nesse sentido, uma razao para a diferenca etica entre a vida privada e a vida 

profissional e a desigualdade entre os designios familiares e os comerciais, entre os 

objetivos do lar e os do escritorio. As decisoes no escritorio sao objetivas, racionais, 

impessoais. Ja na vida pessoal, as decisoes sao emocionais e individuals (SAMPAIO, 

NOYA e CARVALHO, 2001). 

Entende-se que a conduta moral refere-se as situacoes part iculars e a etica no papel 

normatizador, a qual sugere uma conduta geral. Dessa forma, foi identificado na 

analise que 66,66% dos discentes afirmaram que a adocao de um codigo de etica 

pelas organizacoes publicas inibe acoes irregulares entre servidor e a populacao e, 

apenas 33,34% nao concordaram com essa afirmacao (Grafico 2). 

Esse resultado demonstra a importancia que os discentes deram as relevantes 

orientacoes contidas no Codigo de Etica nas Organizacoes Publicas, uma vez que, 

atraves do mesmo podem-se definir os limites da conduta aceitavel socialmente. 

0.00% 10,00% 20.00% 30,00% 40.00% 50.00% 60,00% 70.00% 

Grafico 2 - A Conduta Moral e a Etica 
Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

Conforme Sampaio, Noya e Carvalho (2001) o Codigo de Etica serve para: nortear 

conduta, padronizar procedimentos, criar referencial, delinear a imagem da 

organizacao perante a sociedade, tracar linha de conduta e esclarecer niveis de 

conduta profissional. No entanto, esses autores comentam que a divulgacao de um 

Codigo de Etica nao e suficiente para garantir que o mesmo seja adotado. Tornando 
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necessario um processo de implantagao com a participacao de todos os membros do 

grupo social, que no caso, a administracao publica. 

r. 
0,00% 20.00% 40.00% 60,00% 80,00% 100,00% 

Grafico 3 - Orientacao tecnica aliada a Moral e a Etica 
Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

Dos 12 respondentes, 8 (83,34%) afirmaram que uma orientacao tecnica aliada aos 

valores morais e eticos pode contribuir para adequar, bem como otimizar os 

procedimentos nos servicos prestados ao publico (Grafico 3). 

Esse resultado vem a corroborar com outro questionamento feito aos discentes, no 

qual a mesma quantidade da assertiva anterior (83,34%) afirmou que uma postura 

etica do servidor proporciona confianca no servico prestado e contribui para a 

formacao de uma boa imagem do servico publico. Apenas 16,66% discordaram do 

questionamento. 

Diante disso, Sa (2010) explica que o profissional so pode agir eticamente se tiver uma 

consciencia etica formada, desse modo a mesma tern que ser especifica, pois forma-

se para o exercicio de vontades que geram comportamentos que se submetem ao 

julgamento de terceiros, ou seja, da sociedade. 

Foi questionado tambem se uma postura etica combinada com a equidade 

proporciona um justo relacionamento do servidor com o publico, obtendo como 

resposta que 66,66% concordam e 33,34% discordant conforme Grafico 4. 



45 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50,00% 60.00% 70.00% 

Grafico 4 - Postura Etica com a Equidade 
Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

Dessa forma, verifica-se que o padrao etico do servico publico deve refletir, em seus 

valores, principios, e regras, sendo necessario de honrar a confianca que a sociedade 

deposita nos servicos publicos. Assim, como identificado na analise, uma postura etica 

proporciona nao so confianca no servico prestado, mas tambem um justo 

relacionamento entre servidor e publico. 

A sociedade esta cada vez mais exigente e consciente de seus direitos, pois tern mais 

acesso as informacoes, e por isso, conhece mais os seus direitos. Assim, o 

profissional deve ser responsavel pelas suas atitudes e seus deveres, buscando um 

tratamento de igualdade e respeito perante os outros. Diante disso, verificou-se na 

analise que 100% do universo da pesquisa acreditam que publico mesmo nao 

sabendo o conceito de etica, ele sabe quando e tratado com etica ou nao pelo 

servidor. 

Todos os discentes (100%) afirmaram tambem que os valores morais e eticos 

contribuem pra descrever o perfil do servidor. Desse modo, entende-se conforme 

Motta e Bandeira (2003) que um conjunto de valores morais, culturais e eticos pode 

orientar o comportamento humano, e que serve de equilibrio social. 

Para Lisboa (2007), o comportamento humano e analisado pela etica para tentar 

decifrar seus principios, valores e as mudancas de atitudes que ajudam na descricao 

do seu perfil como profissional. 
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Conforme Grafico 5, 91,67% dos respondentes acreditam que e dever do servidor 

publico executar com postura etica no trabalho, apenas 8,33% nao acreditaram no 

questionamento. Esse resultado evidencia a consciencia dos discentes com relacao ao 

comportamento etico dos servidores nas organizacoes. 

De acordo com Passos (2004) toma-se obrigatorio uma postura etica no cumprimento 

das atividades publicas, de forma que o profissional nao deve se utilizar de influencias 

para conseguir algum beneficio pessoal. Martins (2002) relata ainda que o servidor 

publico tern a obrigacao de buscar o equilibrio entre a legalidade e a finalidade, no 

intuito de harmonizar a estabilizacao da moralidade do ato administrativo praticado, 

agindo de forma etica. 

0.00% 20.00% 40,00% 60.00% 80,00% 100.00% 

Grafico 6 - Dever de o Servidor agir com Etica no Trabalho 
Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

Na Tabela 3, verifica-se as razoes que levariam um servidor publico a adotar praticas 

nao-eticas em sua conduta profissional, de forma que a maioria dos discentes afirmam 

que essas praticas esta relacionada a falta de uma formacao familiar e as 

necessidades materials nao atendidas (25% respectivamente), 16,66% julgam que a 

supremacia dos interesses pessoais e uma outra razao que leva um profissional a 

praticas nao-eticas. 
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Tabeja^3^^ratica^|uejev^ 

Falta de uma formacao familiar 3 25 
Ausencia de respeito ao proximo 1 8,34 
Necessidade materials nao atendidas 3 25 
Necessidade de exercer o poder 1 8,34 
Pressoes de superiores hierarquicos 2 16,66 
Cultura organizacional - -
Supremacia dos interesses pessoais 2 16,66 
Fragilidade da conduta etica do corpo diretivo - -
Em nenhuma situacao - -
Outras razoes -

Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

Diante disso, Sampaio, Noya e Carvalho (2001) explicam que o individualismo, muitas 

vezes associado a falta de etica pessoal, induz alguns professionals a defender seus 

interesses particulares acima dos interesses das organizacoes em que trabalham. 

Assim, pode-se afirmar que a pratica da etica esta relacionada a formacao familiar, ou 

seja, a mesma deve semeada desde a infancia em cada ser humano, devendo ainda 

ser constantemente regada para que se possa perpetuar. 

Ainda na Tabela 3, observa-se outras razoes citadas pelos respondentes, entre elas: 

as pressoes de superiores hierarquicos (16,66%), ausencia de respeito ao proximo e a 

necessidade de exercer o poder em 8,34% cada. Assim, uma pessoa e antietica 

quando nao segue a etica da sociedade no qual esta relacionada, afirma Motta e 

Bandeira (2003), deixando de respeitar o proximo no intuito de realizar apenas os 

interesses individuals. 

E fundamental que o servidor resista a todas as pressoes de superiores hierarquicos, 

de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores ou 

vantagens improprias em decorrencia de acoes ilegais, obrigado a denuncia-las 

(MARTINS, 2002). 
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Grafico 6 - Formacao Etica dos Servidores Publicos 
Fonte: Dados da Pesquisa 2011.1 

Identificou-se ainda na analise, conforme Grafico 6, que 83,34% dos discentes 

afirmam que uma boa formacao etica do servidor publico pode ajudar numa tomada de 

decisao, alem de favorecer para uma relacao mais justa com a sociedade. Apenas 

16,66% nao concordaram as afirmativas. 

Nesse sentido, verifica-se que a consciencia e o compromisso das organizagoes 

publicas com as mudancas sociais reforcam a necessidade do reconhecimento e 

comprometimento com um padrao etico, reconhecendo a obrigacao dos servidores 

com a construgao de uma sociedade mais justa, honesta e solidaria (PASSOS, 2004). 
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4. CONSIDERAQOES FINAIS 

Observa-se na midia (internet, jomais) varias reportagens que envolvem o poder 

publico relacionados a falta de etica, no qual algumas autoridades buscam alcancar 

objetivos pessoais com praticas nao-eticas. Dessa forma, esse estudo teve como 

objetivo o de analisar a percepcao dos discentes do curso de Especializacao em 

Gestao Publica da UFCG quanto aos Valores Eticos. 

Verificando que e fundamental se ter em mente que a etica mesmo sendo essencial a 

cada ser humano, pode ser estimulada atraves de um ambiente favoravel, no qual 

estejam claramente definidas as expectativas de conduta de cada um. Ja que, a etica 

profissional tern como premissa o relacionamento do profissional com o publico e ate 

mesmo com outros profissionais, levando em consideragao valores relacionados a 

dignidade humana, a moral e a sociabilidade (SILVA e SPERONI, 1998). 

Nesse sentido, e essencial que os servidores publicos formem uma consciencia 

pautada em principios morais que os tomem dignos e merecedores de respeito e 

confianca, para proporcionar servicos de qualidade, principalmente no que diz respeito 

ao fornecimento de informagoes que sao guias indispensaveis em todo processo de 

tomada de decisao. 

Foi identificado que, para a maioria dos discentes (66%), uma boa formagao etica 

profissional pode ir alem das obrigacoes legais, mas tambem a necessaria relagao de 

confianga entre os cidadaos e os servidores publicos. Deixando claro. conforme a 

analise na visao dos discentes, que o servidor e o responsavel pelas decisoes e seus 

os valores passam a ser uma referenda importante para dar um sentido comum, aos 

objetivos que desejam alcancar nas acoes publicas. Assim, espera-se do servidor 

publico uma maior consciencia de seu papel de agente responsavel por suas decisoes 

e agoes. 

Observou-se ainda na analise, de acordo com a percepcao dos discentes, que a 

adogao de um codigo de etica inibi acoes irregulares entre o servidor e a sociedade. 

Assim, um maior posicionamento critico diante do trabalho permite ao servidor 

desenvolver uma atitude proativa e promover uma melhor integracao de valores as 

praticas administrativas. Percebe-se tambem que e necessaria a participagao da 
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sociedade na criacao de normas de conduta moral e etica, uma vez que as praticas 

nao-eticas estao relacionadas aos interesses pessoais. 

No qual, os valores estabelecem uma forma privilegiada de constituir o sentido de 

responsabilidade individual em relacao as atividades publica. Sendo necessario 

reconhecer o sentido do trabalho socialmente comprometido com as necessidades 

publicas (MOTTA e BANDEIRA, 2003). 

Diante do exposto, pode-se concluir que na percepcao dos discentes a £tica deve ser 

considerada como uma ferramenta indispensavel nas atividades dos servidores 

publicos. Dessa forma, ao proceder da forma que orienta o Codigo de £tica, esse 

profissional estara colaborando com a diminuicao de fraudes no setor publico. Assim, 

espera-se que essa pesquisa sirva de estimulo para que a Gestao Publica busque, 

cada vez mais, praticar a etica e a consciencia profissional sobre padroes de conduta 

dos servidores publicos. 
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A P E N D I C E S 1 - Quest ionar io 

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E CAMPINA G R A N D E 
C E N T R O D E C I E N C I A S J U R I D I C A S E S O C I A S 

C U R S O D E P O S - G R A D U A Q A O E M G E S T A O P U B L I C A 

Prof. MSc. Thaiseany de Freitas Rego (Orientadora) 
P6s~Graduando: Flavia Rodrigues 

P e s q u i s a : Qual a percepcao dos discentes do curso de Especial izacao e m 
Gestao Publica da UFCG quanto aos Valores Eticos? 

Pub l ico -Alvo: A lunos Concluintes do Curso de Pos-Graduacao e m gestao 
Publica 

Caro colaborador (a), 

O objetivo deste questionario e obter respostas para os quest ionamentos 
acerca da etica no servico publico. 

Sol ici tamos que, com base no que foi estudado durante a Pos-Graduagao com 
relacao a gestao publ ica, com em seus conhecimentos teoricos e/ou praticos, 
responda as perguntas que se seguem. 

E preciso que nos reencaminhem pelo e-mai l : f laviarodr igues_1@hotmai l .com 

Desde ja , agradecemos o seu apoio no preenchimento deste questionario. 

Atenciosamente, 

Flavia Rodrigues 

mailto:flaviarodrigues_1@hotmail.com
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QUESTIONARIO 

1. Faixa Etaria: 

( ) Menos de 30 anos 
( ) Entre 30 e 40 anos 
( ) Entre 41 e 50 anos 
( ) Acima de 50 anos 

2. Genero: 

( ) Masculino 
( ) Feminino 

3. O que entende por ser etico? 

( ) O que meus sentimentos me dizem estar certo 
( ) O que esta de acordo com as minhas conviccoes 
( ) O que promove maior bem para a maioria das pessoas 
( ) Comportamento tradicional da nossa sociedade 
( ) O que corresponde ao meu interesse pessoal 
( ) Aproximadamente o mesmo que legal 
( ) O que mais contribui para a liberdade pessoal 
( ) O que eu quero numa situagao determinada 
( ) Outro 

4. Qual e, em sua opiniao, o motivo mais importante para atuar eticamente no 
trabalho? 

( ) Principios morais 
( ) Medo de sancoes 
( ) Conviccoes religiosas 
( ) Convencoes sociais 
( ) Outro 

5. Voce concorda que o ser humano tern dois padroes eticos, um que ele aplica as 
suas atividades profissionais e outro que ele aplica a sua vida privada? 

( )S im 
( )Nao 

6. A conduta moral refere-se as situacoes part iculars e a etica no papel normatizador, 
a qual sugere uma conduta geral. A adocao de um codigo de etica pelas organizacoes 
publicas inibe acoes irregulares entre servidor e a populacao? 

( )S im 
( )Nao 
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7. Voce acha que uma orientacao tecnica aliada aos valores morais e eticos pode 
contribuir para adequar, bem como otimizar os procedimentos nos servicos prestados 
ao publico? 

( )S im 
( )Nao 

8. Uma postura etica do servidor proporciona confianca no servico prestado e esta 
postura contribui para a formacao de uma boa imagem do servico publico? 

( )S im 
( )Nao 

9. Uma postura etica combinada com a equidade proporciona um justo relacionamento 
do servidor com o publico? 

( )Sim 
( )Nao 

10. Voce acha que o publico mesmo nao sabendo o conceito de etica, ele sabe 
quando e tratado com etica ou nao pelo servidor? 

( )S im 
( )Nao 

1. Os valores morais e eticos podem contribuir para delinear o perfil do servidor? 

)S im 
) Nao 

12. Voce acha que e dever do servidor executar com postura etica no trabalho? 

( )S im 
( )Nao 

13. Voce acha que e indispensavel um comportamento etico no desempenho do 
servico publico? 

( )Sim 
( )Nao 
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14. Em sua opiniao, quais as razoes que levariam um servidor publico a adotar 
praticas nao-eticas em sua conduta profissional? 

( ) falta de uma formacao familiar 
( ) ausencia de respeito ao proximo 
( ) necessidade materials nao atendidas 
( ) necessidade de exercer o poder 
( ) pressoes de superiores hierarquicos 
( ) cultura organizacional 
( ) supremacia dos interesses pessoais 
( ) fragilidade da conduta etica do corpo diretivo 
( ) em nenhuma situacao 
( ) Outro 

15. Uma boa formacao etica do servidor pode ajuda-lo no tomada de decisoes? 

( )S im 
( )Nao 

16. Uma boa formacao etica do servidor publico favorecera para que a relacao 
servidor e o publico seja mais justa? 

( )S im 
( )Nao 


