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RESUMO 

O estudo da etica aplicada a administracao publica sugere uma preocupacao com o 

desenvolvimento social, com a dignidade humana. Propde-se aqui, uma analise da 

importancia da etica para a nova administracao publica, de modo a possibilitar ao 

servidor publico, bem como a sociedade em geral, refletir sob re a etica e o seu 

compromisso com a nova gestao publica, elegendo como prioridade seus concertos 

e princtpios na formacao de um comportamento mais justo e adequado aos novos 

tempos; alem, evidentemente, de informar, com o foco nos aspectos formadores de 

uma consciencia etica, sobre as diretrizes da nova administracao publica. O que se 

busca e a afirmacao da etica como instrumento eficiente e moderno de Gestao 

Publica. Para tanto, utilizou-se de tres aspectos que fortalecem a gestao da etica: 

cidadania, transparencia e responsabilizacao, este ultimo derivado do conceito de 

accountability. A valorizagao desses tres aspectos, fomentados pelo avango 

tecnologico em curso, e uma maneira de contribuir para a eficiencia deste novo 

modelo, deixando em evidencia que nenhuma reforma ou modelo administrative 

pode desprezar o elemento humano e distanciar-se dos principios eticos. 

Palavras-chave: Etica. Nova administracao publica. Gestao da etica. 



ABSTRACT 

The study of ethics applied to public administration suggests a concern with social 

development and human dignity. It is proposed here, an analysis of the importance of 

the ethics for the new administration, in order to enable the public servant as well 

associety in general, reflect on the ethics and its commitment to new public 

management, electing as its priority concepts and principles in building a more just 

and appropriate conduct to new times, in addition, to inform, with a focus on aspects 

forming an ethical awareness about the guidelines of the new government. The fund 

aims is the statement of the ethics as an instrument of efficient and modern public 

management. For this purpose, we used three aspects that strengthen the 

management of the ethics, citizenship, transparency and liability, the latter derived 

from the concept of accountability. The use of those three aspects, driven by ongoing 

technological progress as a means of contribute to the effectiveness of this new 

model leaving in evidence that no reform or administrative model can ignore the 

human element and distance himself from ethical principles. 

Keywords: Ethics. New public administration. Ethics Management. 
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INTRODUCAO 

Os preceitos eticos exercidos por cada um e estimulados por todos 

possibilitam aos homens e mulheres ideais de uma vida solidaria e justa. Por outro 

lado, a nao observancia destes preceitos nos condena a selvageria de atos egofstas. 

Tais afirmacoes encontram respaldo em grandes pensadores da humanidade, como 

Aristdteles e Kant. 

A etica, compreendida como area da filosofia, e retratada desde a antiguidade 

grega, tern por objetivo a moral, os bons costumes e o bom comportamento, 

estudando a conduta humana sob os aspectos do bem e do mal, do justo e do 

injusto. O que nos leva a dizer que a etica esta diretamente relacionada ao padrao 

de comportamento do individuo na sociedade. 

Tendo por escopo a conduta humana na aspiragao da boa convivencia social, 

a etica carrega com a moral e o direito estreita relacio, e sua fundamentacao se da 

atraves de principios ditos como universais em um determinado contexto historico, 

elegendo a dignidade humana como valor maior de sua contempiacao. 

Em relacio a administracao publica, destaca-se aqui o periodo a partir da 

segunda metade do seculo XX, quando uma ampla reforma administrativa, ocorrida 

nos paises ocidentais capitalistas e impulsionada pelo processo de globaiizacao em 

curso, disseminou pelo mundo um modelo gerencial de administracao. 

Esse novo modelo de administracao publica tern como foco resultados, 

ficando clara a influencia da gestao privada. Mas ha que se registrar que diferente 

desta ultima que visa o lucro, a administracao publica objetiva realizar funcio social. 

Na verdade, o que se pretende e que a finalidade publica seja alcancada com 

elevado grau de eficiencia, utilizando-se dos recursos disponiveis. 

No Brasil, essa reforma aconteceu a partir de meados da decada de 90, e e 

responsive! por importantes modificacoes e implementacdes na administracao 

publica. Estabelece-se assim um grande desafio, que precisa ser enfrentado e 

conduzido em atendimento a princfpios formulados na consolidagio de novos e 

melhores resultados. 

Para assegurar o uso da etica na administragao publica brasileira, a 

Constituicao Federal de 1988, em seu art. 37, alterado pela Emenda Constitucional 

n°. 19/1998 elegeu alguns principios basilares: Legalidade - so e permitido agir de 
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acordo com a lei; Impessoalidade - tratar a todos com Igualdade e sem distincao; 

Moralidade - agir em comunhao com os valores morais da sociedade; Publicidade -

os atos administrativos devem ser conhecidos por todos os interessados; Eficiencia 

- realizacao material e efetiva da finalidade publica. A etica, por outro lado, tambem 

permeia outros campos da constituicao, influenciando os principios maiores do 

direito brasileiro. 

As normatizagdes legais e o Direito Administrative por serem dinamicos, 

acompanham esse processo de transformagao da administracao publica brasileira. 

Com isso, novas leis sao criadas e/ou alteradas, adaptando o campo de atuacdo do 

Estado, de forma a se adequar as novas diretrizes e metas. Citam-se como 

exemplos dessa evolucao: a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei das Licitacoes 

e Contratos, e a Lei da Responsabilidade Fiscal. 

Tem-se, entao, que a busca pela excelencia na administragao publica, atraves 

de modelos gerenciais que aumentem a governabilidade e a governanca dos 

Estados precisa estar acompanhada de primados eticos, do apreco a moralidade 

publica e da valoragao da transparencia. O estabelecimento de uma adequada infra-

estrutura de gestio da etica e necessario para tornar a Administragao Publica nao 

so eficiente quanta aos resultados, mas tambem democratica no que se refere ao 

modo pelo qual esses resultados sao alcangados. 

O metodo de pesquisa escolhido para compor esse estudo foi o qualitative 

sendo que a estrategia de pesquisa escolhida foi a bibliografica. Na acepgao de 

Marconi e Lakatos (2006), a pesquisa bibliografica e um procedimento reflexivo 

sistemaiico, controlado e critico, que permite descobrir novos fatos e dados, 

relagoes ou leis, em qualquer campo do conhecimento. De acordo com essa 

tematica a pesquisa bibliografica trata-se de um levantamento da bibliografia ja 

publicada, em forma de livros, revistas cientificas, anais de congressos e imprensa 

escrita. Os autores corroboram afirmando que a referida tecnica de pesquisa coloca 

o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi publicado acerca da 

tematica em questao. 

Para melhor compreensao do tema proposto, o estudo sera dividido em tres 

capitulos: o primeiro tratara a etica, das suas primeiras concepgoes na histaria aos 

seus desdobramentos nos dias atuais, na busca de se reconhecer na existencia 

etica a felicidade do convivio humano; o segundo trara detalhes da consolidagao da 

nova administragao publica, analisando seus concertos, principios e normas, com o 
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foco em seus elementos eticos; e, por ultimo, o terceiro, que abordara a gestao da 

etica, com destaque para cidadania, transparencia e responsabilizacao, numa 

tentativa de colaborar para a eficiencia da gestao publica contemporanea. 

Para contextualizagao deste estudo, parte-se do seguinte problema: Como a 

etica, atraves dos aspectos da cidadania, transparencia e responsabilizacao pode 

influenciar na construcao de um novo modelo de Administragao Publica? 

Como consequencia disto, elege-se os objetivos que se seguem: Objetivo 

Geral: discutir como a etica, atraves dos aspectos da cidadania, transparencia e 

responsabilizacao pode influenciar na construcao de um novo modelo de 

Administracao Publica. Objetivos Especfficos: identificar o concerto de etica, 

buscando na historia e nos principios a importancia da existencia etica; compreender 

a reforma administrativa e os fundamentos da nova administragao publica; e 

entender a etica aplicada a gestao publica, destacando os aspectos da cidadania, 

transparencia e responsabilizacao como instrumentos a servigo da eficiencia na 

administragao publica. 
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1 ETICA 

1.1 Apontamentos Historicos 

Abordar um tema que se confunde com o proprio registro da inteligencia 

humana, amplamente discutido por inumeros filosofos e pensadores em epocas 

distintas da historia, e que se relaciona com todo o agir humano, mais do que um ato 

de coragem e um ato de com prom isso de existencia. Todo homem deve buscar no 

contexto historico e social que esta inserido a sua realidade etica. O viver etico se 

impoe! 

A palavra Etica tern sua origem na palavra grega Ethos, e sobre isto Boff 

(2002, p.26) esclarece com maestria: 

Ethos - etica, em grego - designa a morada humana. O ser humano separa 
uma parte do mundo para, moldando-a ao seu jeito, construir um abrigo 
protetor e permanente. A etica, como morada humana, n§o e algo pronto e 
construfdo de uma s6 vez. O ser humano esta sempre tomando habitavel a 
casa que construiu para si. Etico significa, portanto, tudo aquilo que ajuda a 
tornar melhor o ambiente para que seja uma moradia saudavel: 
materialmente sustentavel, psicologicamente integrada e espiritualmente 
fecunda. 

A historica da etica, pelo menos sob o ponto de vista formal, tern inicio na 

antiguidade grega, atraves do filosofo Aristoteles e suas ideias sobre a etica e as 

virtudes eticas. No entanto, Socrates e que vai ser o grande iniciador da etica. Ele 

concebe a virtude como fundamento. Nao interessa apenas cumprir a lei, mas saber 

qual o sentido da lei. E uma tentativa de formulacSo da racionalidade da conduta. 

isto so foi possivel, porque os gregos antigos instauraram a razao. Instaurar a razao 

significa dar sentido as coisas, isto e, explicar o porque das coisas. 

A proposta dos historiadores da etica e limitar seu estudo aquelas ideias de 

carater moral que possuem uma base filosofica, ou seja, que, em vez de se darem 

simplesmente como supostas, sao examinadas em seus fundamentos; em outras 

palavras sao filosoficamente justificadas. A historia da etica como disciplina filosofica 

e mais limitada no tempo e no material tratado do que a historia das ideias morais da 

humanidade, ate porque esta ultima compreende o estudo de todas as normas que 

regulam a conduta humana desde os tempos pre-hist6ricos ate os nossos dias. 
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Com a finalidade de facilitar o estudo da etica, foram formuladas doutrinas 

eticas, que estao divididas nos seguintes segmentos, correlacionados 

historicamente: etica grega - na antiguidade, o estudo da etica estava relacionado a 

ideia da felicidade, seu significado e o estudo dos meios de se alcanca-la; etica 

crista medieval - na idade media, a filosofia e marcada pela influencia e regencia da 

fe catolica e suas doutrinas, e a etica se centralizou na moral vinda da interpretacSo 

dos mandamentos e preceitos religiosos; etica moderna - periodo de transicao 

influenciado pelo Renascimento, de base antropocentrica, a etica passa a se 

distanciar dos preceitos cristlos e aproxima-se mais dos conceitos gregos; e por fim, 

etica contemporanea - periodo da historia em andamento, marcado pela 

desconstrucao do idealismo e individualizacao da etica. 

No entremear das licoes doutrinarias, com inteligencia e sabedoria, Verissimo 

leciona: 

A etica e um comportamento social, ninguem e etico num vacuo, ou 
teoricamente etico. Quern vive numa economia aetica, sob um governo 
antietico e numa sociedade imoral acaba s6 podendo exercer a sua etica 
em casa, onde ela fica parecendo uma especie de esquisitice. A grande 
questio destes tempos degradados e em que medida uma etica pessoal 
onde nSo existe etica social e um refugio, uma resistencia ou uma 
hipocrisia. Ja que ninguem mais pode ter a pretensao de ser um exemplo 
moral sequer para o seu cachorro, quando tudo a sua volta e um exemplo 
do contrario. 

A luz da necessidade do convivio humano, Eco (1998, p. 93) comenta: 

A dimensio etica comeca quando entra em cena o outro. Toda lei, moral ou 
juridica, regula relacoes interpessoais, inclusive aquelas com um outro que 
a impoe. Tambem o Senhor atribui ao leigo virtuoso a conviccao de que o 
outro esta em n6s. Nao se trata, porem, de uma vaga propensao 
sentimental, mas de uma condicao "fundadora". Assim como ensinam as 
mais laicas entre as ciencias, e o outro, e o seu olhar, que nos define e nos 
forma. N6s (assim como nio conseguimos viver sem comer ou sem dormir) 
nao conseguimos compreender quern somos sem o olhar e a resposta do 
outro. 

As doutrinas eticas nascem e se desenvolvem em diferentes epocas e 

sociedades como respostas aos problemas basicos apresentados pelas relacoes 

entre os homens e em particular pelo seu comportamento moral efetivo. A Etica, 

entao, e entendida como parte da filosofia que busca refletir o comportamento 

humano, levando em consideracao nocoes do bem e do mal, de justo e de injusto, e 

tern a intencao de elaborar principios de vida capazes de orientar o homem para 
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uma acao moralmente correta e de refletir sobre os sistemas mora is elaborados 

peios humanos. A etica, portanto, refere-se as acoes humanas, e volta-se para as 

relacoes sociais. 

Neste sentido, Pereira (2008, p. 45) escreve: 

Etica, em sentido amplo, poder ser entendida como os estudos dos juizos 
de valor que dizem respeito a conduta humana suscetlvel de qualificagao do 
ponto de vista do bem e do mat, seja relativamente a determinada 
sociedade, seja de modo absoluto. Assim, a etica e a moral devem ser 
enfocadas no contexto histdrico e social. 

Em razao da estrutura biopsiquica do homem, aliada a sua dimensio social e 

cultural, ele nao esta para o isolamento. A relacio de alteridade, isto e, o existir do 

outro, dar ao ser humano a condicao de sujeito com capacidade de agir, fundado em 

um mundo de valores eticamente construidos pela sociedade. 

1.2 Etica, Moral e Direito 

A etica como conhecimento humano esta presente em todos os meandros da 

inteligencia humana, mas com a Moral e o Direito apresenta grandes vinculos e ate 

momentanea confusio. 

Uma forma de esclarecer o que esta intimamente entrelacado e olhar para o 

passado, para a origem das expressoes. O vocabulo moral e originario do latim e e 

plural de mos, significando costumes. Etica, por sua vez, provem do grego ethos, e 

se refere a cariter, modo de ser. Moral e utilizada mais exatamente como o conjunto 

das praticas morais cristalizadas pelo costume e convengao social, enquanto etica 

compreende os principios teoricos que Ihe servem de fundamentacio ou de critica: 

O concerto de etica e usado aqui para se referir a teoria sobre a pratica moral. Etica 

seria entao uma reflexao teorica que analisa e critica ou legitima os fundamentos e 

principios que regem um determinado sistema moral (dimensio pratica). 

Novamente nos reportamos a Boff (2002, p. 27) na tentativa de melhor 

esclarecer e refletir sobre o tema: 

Por sua natureza, a moral e sempre plural. Existem muitas morais, tantas 
quantas culturas e estilos de casa. A moral dos yanomamis e diferente da 
moral dos garimpeiros. Existem morais de grupos dentro de uma mesma 



18 

culture: sao diferentes a moral do empresario, que visa o lucro, e a moral do 
operario, que procura o aumento de salario. Aqui se trata da moral de 
classe. Existem as morais das varias profiss5es: dos medicos, dos 
advogados, dos comerciantes, dos psicanalistas, dos padres, dos catadores 
de lixo, entre outras. Todas essas morais tern de estar a servico da etica. 
Devem ajudar a tornar habitavel a moradia humana, a inteira sociedade e a 
casa comum, o planeta Terra. 

Aprofundando a questio, tem-se etica como parte da filosofia, considerando 

concepcdes de fundo, principios e valores que orientam pessoas e sociedades. Uma 

pessoa e etica quando se orienta por principios e conviccoes. Dizemos, entao, que 

tern carater e boa indole. A moral e parte da vida concreta, trata da pratica real das 

pessoas que se expressam por costumes, habitos e valores aceitos. Uma pessoa e 

moral quando age em conformidade com os costumes e valores estabelecidos que 

podem ser, eventualmente, questionados pela etica. Uma pessoa pode ser moral 

(segue costumes), mas nao necessariamente etica (obedece a principios). 

Complementando, Chaui (1994) preceitua 

Todo ser etico e sujeito moral, para sermos eticos precisamos ter 
consciencia e responsabilidade sobre os nossos atos, precisamos agir 
conforme a nossa razao de forma ativa e sem se deixar levar pelos 
impulsos ou opiniao dos outros. 

Nao ha como se perceber o direito dissociado da etica e da moral, 

isoladamente o direito padeceria de um exacerbado formalismo e tenderia a ser 

permissivo a acobertar injusticas. 

Ao relacionar Direito e Moral nota-se uma singularidade, pois representam 

regras que visam estabelecer certa previsibilidade para as acoes humanas. 

Acerca da relacio Moral e Direito, Goldim (2005) traz: 

A Moral estabelece regras que sao assumidas pela pessoa, como uma 
forma de garantir o seu bem-viver. A moral independe das fronteiras 
geograficas e garante uma identidade entre pessoas que sequer se 
conhecem, mas utilizam este mesmo referencial moral comum. O Direito 
busca estabelecer o regramento de uma sociedade delimitada pelas 
fronteiras do Estado, As leis tern uma base territorial, elas valem apenas 
para aquela area geografica onde uma determinada populacao ou seus 
delegados vivem. 

A inevitivel conclusio a que se chega e a de que nem sempre a lei e 

moralmente aceitavel. Inumeras situacoes demonstram a existencia de conflitos 

entre a Moral e o Direito, a exemplo da desobediencia civil, que ocorre quando 
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argumentos morais impedem que uma pessoa acate uma determinada lei. Este e um 

exemplo de que a Moral e o Direito, apesar de referirem-se a uma mesma 

sociedade, podem ter perspectivas discordantes. 

As regras juridicas sao vistas como padrao de referenda externo nas relacoes 

entre as pessoas, mas sem a analise do que significa um comportamento etico, a 

obediencia as leis carece de fundamenta l , uma vez que se ignora o motivo de 

faze-lo. A finalidade basica da etica e dizer como devemos viver e conviver, 

sugerindo uma linha de conduta que melhor atenda aos idea is de uma vida boa e 

decente numa sociedade composta por pessoas que se preocupam umas com as 

outras. Uma das funcdes do direito e a de estimular, por meio de sancoes e 

incentivos, a pratica de condutas eticamente desejaveis. O direito e a etica tern em 

comum a preocupacio com o dever ser, estando, pois, intimamente ligados, ja que 

tratam de condutas humanas que devem ser seguidas pelas pessoas racionais para 

a consecucao de objetivos desejaveis e socialmente aceitos. Seguindo o 

pensamento do filosofo Aristdteles "assim como o homem e o melhor dos animais 

quando perfeito, ele e o pior de todos quando afastado do direito e da justica", 

chega-se a importancia da razao para o homem. 

Uma questio interessante a ser considerada e a do papel da etica na 

regulamentagio da conduta humana quando comparada ao direito. A maioria das 

pessoas sequer conhece as normas juridicas, mas nem por isso praticam atos de 

maldade, justamente porque intuitivamente conhecem as normas eticas e tentam se 

comportar segundo padroes eticos aceitos pela sociedade em que vivem. O 

fundamento da maior parte das condutas humanas e, em primeiro lugar, a norma 

etica e apenas secundariamente a norma juridica. 

1.3 Principios Eticos 

A dignidade da pessoa humana e o fundamento de toda vida etica. Dessa raiz 

decorrem normas universais de comportamento, no sentido de preserva-la. Tais 

normas orientam e d io sentido a vida em sociedade, legitimando tod as as estruturas 

de poder. 

Cumpre salientar que os principios eticos s io normas de comportamento 

social, e como tal, apresentam-se de modo distinto das premissas doutrinirias e das 

regras de raciocinio matematico. 
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A liberdade, nos dizeres de Comparato (2006, p.495), "e o pressuposto da 

etica e a explicacao da radical imprevisibilidade do comportamento humano". As 

normas eticas, segundo a posigio do mesmo autor (2006, p. 496), "sao 

necessariamente altruistas: elas dizem respeito ao interesse alheio, ou ao bem 

comum da coletividade, nunca ao interesse proprio do agente". 

Para os gregos, quanto ao modo coletivo de vida, o padrao para a vida etica 

era entendido como a lei, embora em sentido diferente daquelas regras impostas 

pelo poder politico, mas sim, como principio que orienta o comportamento humano. 

Consiste na disposigao de fazer o bem e de evitar o mat, fruto dos usos e costumes. 

Trata-se do aprendizado pela pratica, do mesmo modo como se aprende um oficio, 

por exemplo. E e assim, nesse sentido que para o povo grego, a norma etica so teria 

valor se estivesse viva na consciencia dos homens. 

Toda e qualquer agao humana visa uma finalidade, considerada um bem ou 

algo de bom, e a maior de todas e a felicidade. 

A felicidade esta acima de todas as outras conquistas humanas, n§o s6 

porque e meio para se chegar as demais, como tambem porque e o fim em si 

mesmo. 

Os principios eticos sao normas que vinculam o comportamento em funcio do 

bem pretendido com a agio praticada, ou do objetivo que da sentido a vida humana. 

Por isso, tais principios devem ser considerados em todas as suas dimensoes, tanto 

no piano individual, quanto no coletivo, porque seu objetivo final da sentido a vida 

humana. Diferentemente da regra tecnica, que sendo eticamente neutra, podem ou 

nao ter resultados positivos para os individuos ou coletividade em geral. E o caso do 

remedio prescrito pelo medico, que pode curar, ou matar se manuseado por um 

assassino. 

Nos dizeres de Comparato (2006), toda a vida etica e fundada em valores. 

Nesse sentido, agir eticamente implica alem da harmonizagao entre razao e 

sentimentos, numa vontade que Kant chamou de "moralmente boa". Significa ainda, 

evitar a qualquer custo, a injustiga. 

Os principios eticos sao normas objetivas, que se relacionam com virtudes 

subjetivas. Sao normas teleologicas que apontam para um objetivo final do 

comportamento humano. 

As principais qualidades dos principios eticos fundam-se na dignidade da 

pessoa humana. A classificagao abordada e apontada por Comparato (2006, p. 520) 
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e obedece a sua ordem de abrangencia. A partir da dignidade da pessoa humana, 

em todas as suas dimensoes, atuam os principios cardeais da verdade, da justiga e 

do amor, os quais por sua vez, desdobram-se nos principios da liberdade, igualdade, 

seguranca e solidariedade. 

1.3.1 A verdade, a justiga e o amor 

A verdade, sob o aspecto etico, e o caminho para se chegar a felicidade. Esta 

ligada a justica e ao amor, ja que, de fato, sem estes, e impossivel chegar-se a uma 

vida plena de felicidade, no piano individual e social. 

A ligagio entre a justiga e o amor e de complementaridade. A primeira fica 

enfraquecida ou nao vige se nao ha amor em sua essencia. Ja o amor, nos dizeres 

de Comparato (2006,p.524), vira egoismo disfargado se nao se funda na justiga. 

Prova disso, sao as ligoes de Gandhi sobre a nao-violencia: fazer o bem aos 

ofensores, independentemente do mal ou prejuizo sofrido. Na mesma linha, esta o 

perdio cristao, que elimina reagoes de vinganga de vitimas ou de seus parentes, 

favorecendo o restabelecimento da harmonia social. 

Cumpre observar, porem, que o perdao por crimes praticados nao deve servir 

de escusa a aplicagio da lei penal, visto que as injustigas cometidas afetam a toda 

coletividade e n io apenas as vitimas. 

A diferenga entre esses principios eticos esta no fato de que a justiga e uma 

exigencia que cada qual pode fazer aos outros, ao passo que o amor, embora dever 

etico, n io atribui a ninguem o direito de exigir de outrem comportamento reciproco. 

Para a filosofia grega, a verdade corresponde a ligagio do pensamento com a 

realidade pensada. Ja na concepgio semitica, a verdade est i ligada n io ao 

pensamento, mas a vida etica. Essa acepgio etica da verdade e constantemente 

demonstrada nas ligoes de Gandhi. 

A verdade e o amor estio ligados. Este, para que se chegue aquela. E ambos 

para que se chegue a Deus, segundo o que exprime Comparato (2006, p. 524), em 

seu excelente escrito sobre a etica. 

1.3.2 A liberdade, a igualdade, a seguranga e a solidariedade 

Tais principios devem ser analisados a luz da verdade, da justica e do amor. 
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A liberdade segundo se apresenta pela ideologia liberal-individualista e valor 

independente da condigao socioecondmica dos cidadaos, de um povo ou de um 

conjunto de povos no cenario international. Entretanto, na pratica, e que se verifica 

que o estado de nobreza e obstaculo ao concreto gozo da liberdade. De fato, onde 

nao ha liberdade, e impossivel a construcao da igualdade entre os cidadaos, porque 

aos que detem o poder restam sempre os maiores privilegios. 

De outro modo, nao ha que se falar em fruigao da liberdade sem seguranga, 

em todos os sentidos, seja ela fisica ou psiquica. 

Assim, liberdade, igualdade e seguranga mostram-se relacionados, pelos 

seus proprios concertos. Uma nao existe sem que a outra esteja presente para Ihes 

dar subsidio. Finalmente, so pode imaginar estes principios coexistindo plenamente 

na presenga de um quarto elemento, qual seja o da solidariedade. 

Por este ultimo, infere-se que num quadra em que todos se respeitam e se 

ajudam tais principios podem se desenvolver. Assim e que surge a solidariedade, 

com vistas a manifestar os ditames da verdade, da justiga e do amor. 

1.4 Existencia Etica 

A existencia se configura para a etica no momento em que somos dotados de 

senso e consciencia moral, que se referem a valores, sentimentos, intengoes, 

decisdes e agdes, para nos posicionarmos sobre tudo o que e importante para a vida 

humana. 

De acordo com a professora Chaui, o ser etico analisa com base em dois 

juizos: o de fato, que sao aqueles que dizem o que as coisas sao, o que sao e por 

que sao, esta ligada a natureza das coisas; e o de valor, atraves de avaliagoes, 

determinando o que e bom ou mau, desejavel ou indesejavel, esta ligado a cultura 

das coisas. 

Ainda segundo a Professora Chaui (1994, p. 337:338) existem condigoes que 

consolidam a existencia da pessoa etica, sao elas: 

Ser consciente de si e dos outros, isto e, ser capaz de reflexao e de 
reconhecer a exist§ncia dos outros como sujeitos elicos iguais a ele; ser 
dotado de vontade, isto e, de capacidade para controlar e orientar desejos, 
impulsos, tendencias, sentimentos (para que estejam em conformidade com 
a consciencia) e de capacidade para deliberar e decidir entre varias 
alternativas possiveis; ser responsavel, isto e, reconhecer-se como autor da 
agio, avaliar os efeitos e consequdncias deia sobre si e sobre os outros, 
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assumi-la bem como as suas consequencias, respondendo por elas; ser 
livre, isto e, ser capaz de oferecer-se como causa interna de seus 
sentimentos atitudes e acoes, por nao estar submetido a poderes extemos 
que o forcem e o constranjam a sentir, a quer entre varios possfveis, mas o 
poder para autodeterminar-se, dando a si mesmo as regras de conduta. 

Entende-se, entio, que o campo etico e constituido do agente, que pode ser 

passivo - age com a emocao, ou ativo - age com a razao; e dos valores morais ou 

virtudes eticas, que estao relacionadas com a cultura da sociedade em relacio ao 

seu tempo historico. 

Segundo Rocha (2007, p. 86) e tao fundamental sermos eticos em Kant que 

ele deu a isto o nome de "imperative categdrico". No imperativo tem-se algo que se 

impoe e em categdrico algo que nio se contesta, traduzindo-se em algo que se 

impoe por si e que e incontestavel - a etica do espirito humano. 
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2. A NOVA ADMINISTRACAO PUBLICA 

2.1 Breve Historico 

Antes de entrar no assunto e necessario tecer rapidos comentarios acerca 

dos modelos de administracao publica que antecederam ao atual: o primeiro ficou 

conhecido como Administragao Publica Patrimonialista - adotado na epoca das 

sociedades pre-democraticas ou pre-capitalistas, no periodo das monarquias 

absolutistas europeias, caracterizava-se principalmente pela nao distincao do que 

pertencia ao Estado ou ao soberano e sua dinastia; o segundo recebeu a 

denominacio de Administragao Publica Burocratica - proposto no inicio do seculo 

XX, tern como marco principal a Teoria da Burocracia de Max Weber, que segundo 

Chiavenato (2003, p.266-267) caracterizava-se pela tentativa de profissionalizar a 

Administracao, dotando o Estado de maior capacidade gerencial para conduzir 

melhor os seus novos negocios e atividades, e por separar a propriedade familiar da 

administracao, protegendo o Estado do patrimonialismo. 

A caracteristica principal da Burocracia reside na racionalidade do ponto de 

vista das atividades desempenhadas na organizacao. A Teoria Classica ja abordava 

certa racionalidade, porem esta se manifestava apenas na mecanizacao dos 

processos e nao na mecanizacao das atividades dos indivlduos. 

O novo modelo de administragao publica, conhecido como Nova 

AdministragSo Publica ou Administragao Gerencial, desenvolveu-se a partir da 

segunda metade do seculo XX, como resposta, de um lado, a expansio das fungoes 

economicas e sociais do Estado, e, de outro, ao desenvolvimento tecnol6gico e a 

globalizagao da economia mundial, uma vez que ambos deixaram a mostra os 

problemas associados a adogao do modelo anterior. Disseminou-se pelo mundo, em 

especial nos paises ocidentais capitalistas, com a finalidade de enfrentar as graves 

crises econdmicas e gerenciais dos Estados, a ideia era contrapor a "velha 

administragao" obsoleta e burocratica, responsive! pela ingovernabilidade e 

ineficiencia do setor publico, com uma "nova administragao" moderna e 

desburocratizada, nos moldes das empresas privadas, com enfase nos resultados. 

No Brasil, essa mudanga de paradigmas ocorreu no final do seculo XX, em 

resposta a grave crise economica que teve seu auge em 1990. Somado a isso, tinha 
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o fato do modelo anterior ter tornado os servidores auto-referidos, ou seja, voltados 

a si mesmos, perdendo o foco na finalidade publica. Sobre esse momento de crise 

que antecedeu a reforma administrativa, Pereira (1997) escreve: 

A crise polftica teve tres momentos: primeiro, a crise do regime militar - uma 
crise de tegitimidade; segundo a tentativa populista de voltar aos anos 50 -
uma crise de adaptacao ao regime democratico; e finalmente, a crise que 
levou ao impeachment de Fernando Collor de Mello - uma crise moral. A 
crise fiscal ou financeira caracterizou-se pela perda do credito publico e por 
poupanca publica negativa. A crise do modo de intervencSo, acelerada pelo 
processo de globalizacSo da economia mundial, caracterizou-se pelo 
esgotamento do modelo protectonista de substituicao de importacSes, que 
foi bem sucedido em promover a industrializacao nos anos de 30 a 50, mas 
que deixou de se-lo a partir dos anos 60; transpareceu na falta de 
competitividade de uma parte ponderavel das empresas brasileiras; 
expressou-se no fracasso em se criar no Brasil um Estado do Bem-Estar 
que se aproximasse dos moldes social-democratas europeus. Por fim, a 
crise da forma burocratica de administrar um Estado emergiu com toda a 
forca depois de 1988, antes mesmo que a prdpria administracao publica 
burocratica pudesse ser plenamente instaurada no pals. 

Com as eleicdes de 1994 e a posterior posse do novo presidente da 

Republica, surgiu um movimento politico que motivou diversas alteracdes 

constitucionais e legais, cujo marco e a Emenda Constitucional 19/98, responsavel 

por efetivar o principio da eficiencia, contribuindo para transformacao da 

Administracao Publica em um modelo gerencial. Desta vez em relacio as mudancas 

propostas pela Nova Administracao Publica, Pereira (1997) preceitua: 

Aos poucos foram-se delineando os contornos da nova administracao 
publica: (1) descentralizacao, do ponto de vista politico, transferindo 
recursos e atribuicoes para os nfveis pollticos regionais e locais; (2) 
descentralizacao administrativa, atraves da delegacao de autoridade para 
os administradores publicos transformados em gerentes crescentemente 
aut6nomos; (3) organizacSes com poucos niveis hierarquicos ao inves de 
estruturas piramidais; (4) organizacdes flexfveis ao inves de unitarias e 
monoliticas, nas quais as ideias de multiplicidade, de competicao 
administrada e de confiito tenham lugar, (5) pressuposto da confianca 
limitada e nao da desconfianca total; (6) controle por resultados, a posteriori, 
ao inves do controle rlgido, passo a passo, dos processos administrativos e 
(7) administracao voltada para o atendimento do cidadao, ao inves de auto-
referida. 

Esse novo modelo de administracao publica foi apresentado ao Congresso 

Nacional em 1995, atraves do Piano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que 

trazia em seu texto os objetivos e as diretrizes para a reforma da administracao 

publica brasileira. Tem-se, enfim, o inicio de uma grande Jornada em busca da 

modernizacao baseada em concertos atuais de administracao e eficiencia. 
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2.2 Conceitos de Administracao e Gestao 

Para se obter uma melhor compreensao antes e preciso tratar da reiacao 

entre os termos "Administracao" e "Gestao", ditos como sindnimos, mas que na 

pratica significam coisas diferentes. 

Dias (2002) diferencia: 

Administrar e planejar, organizar, dirigir e controlar pessoas para atingir de 
forma eficiente e eficaz os objetivos de uma organizacao; Gestao e langar 
mio de todas as funcoes e conhecimentos necessarios para atraves de 
pessoas atingir os objetivos de uma organizacao de forma eficiente e eficaz. 
(...) Atualmente ap6s varias mudancas organizacionais (downsizing, 
reengenharia, empowerment etc.), parece ficar mais claro que o 
desempenho em um cargo de chefia exige muito mais que administragao. 

Na area publica, a palavra administracao esta ligada ao metodo da teoria 

classica e suas funcoes: planejar, comandar, controlar, coordenar e organizar; 

significa maior rigidez no ato de administrar. E suas atividades encontram-se 

subordinadas as finalidades constitucionais, que e a propria consecucao do 

interesse coletivo. 

Meirelles (2003 p. 65) conceitua Administragao Publica dessa forma: 

Em seu sentido formal, e o conjunto de drgaos instituldos para a 
consecucao dos objetivos do Governo; em sentido material, e o conjunto 
das funcoes neeessarias aos servigos publicos em geral; em acepgao 
operacional, e o desempenho perene e sistematico, legal e tecnico, dos 
servigos prdprios do Estado ou por ele assumidos em beneficio da 
coletividade. 

Marinela (2007), por sua vez, define Administragao Publica assim: 

Administragao e todo o aparelhamento do Estado pre-ordenado a realizagao 
de servigos, visando a satisfagio das necessidades coletivas. Nao pratica 
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 dispde o Estado para colocar em pratica as opg&es 
politicas do Governo. A doutrina tambem coloca uma segunda utilizagao 
para essa expressdo, estabelecendo que a Administragao 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 polltica, mas com responsabilidade 
tecnica e legal pela execugao. Destarte, a Administragao tern o poder de 
decisao somente na area de suas atribuigoes e competencia executiva, s6 
podendo opinar sobre assuntos jurfdicos, tecnicos, financeiros ou de 
conveniencia administrativa, sem qualquer faculdade de opgao polltica. 
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Quanto a definigao de gestao na area publica, esta se assemelha com a 

encontrada no mundo dos negocios. De diferente tern o fato de ser mais complexa, 

visto que nao se resume apenas em ser eficiente e eficaz, porque tambem abrange 

questSes de legalidade e legitimidade, e ainda de outros valores que transcendem o 

setor privado. 

Ao se referir aos objetivos do novo modelo de gestao publica, em comparacao 

com o modelo gerencial do setor privado, Moore (2002) sustenta o seguinte: 

Sabemos qual o objetivo do trabalho gerencial no setor privado: gerar lucro 
para os acionistas da empresa. Alem disto, conhecemos os modos pelos 
quais aquela meta pode ser alcancada: produzindo produtos (ou servicos) 
que podem ser vendidos a clientes por precos que criam receitas acima dos 
custos de producao. E sabemos como as realizagoes gerenciais podem ser 
avaliadas: por meio de medicSes ftnanceiras de lucros, perdas e alteracdes 
nos precos das ac6es da empresa. Se os gerentes privados podem 
conceber e fabricar produtos que geram lucros, e se as empresas que eles 
dirigem o fazem por um periodo de tempo, podemos dizer que esses 
gerentes criaram valor. No setor publico, o objetivo gerai do trabalho 
gerencial n io e tao claro; o que os gerentes precisam fazer para produzir 
valor e muito mais ambfguo; e (...) avaliar se o valor foi criado e ainda mais 
dificil (...) sem saber o proposito do trabalho dos gerentes, nao podemos 
determinar se a atuacSo gerencial e boa ou ruim. Afinal, a gestao publica e 
um empreendimento tanto tecnico como normative 

Ainda sobre a concepgao da Nova Gestao Publica, Garde (2001, apud 

Marques, 2003, p. 221), opina: 

A nova Gest§o Publica trata de renovar e inovar o funcionamento da 
Administracao, incorporando tecnicas do setor privado, adaptadas as suas 
caracterfsticas proprias, assim como desenvolver novas iniciativas para o 
logro da eficiencia econdmica e a eficacia social, subjaz nela a filosofia de 
que a administracao publica oferece oportunidades singulares para 
melhorar as condicSes econdmicas e sociais dos povos. 

O conceito de gestao publica no Brasil, apesar de ser uma ideia antiga, 

comecou a ser delineado nos anos 1930, vem ganhar destaque com a primeira 

tentativa de reforma gerencial embutida no decreto 200/1967, que findou incompleta 

e fracassada. Hoje, a expressao Gestao Publica passou a ser encarada como o 

instrumento de realizagdo do novo modelo de desenvolvimento instado pela ultima 

reforma administrativa, que segue em construcao por uma administragao publica nos 

moldes gerenciais. 
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2.3 Principios da Administracao Publica 

Como assevera Di Pietro apud Cretela Junior (2007, p.57) "principios de uma 

ciencia sao proposicoes basicas, fundamentais tipicas que condicionam todas as 

estruturacoes subsequentes. Principios, nesse sentido, sao alicerces da ciencia." 

Ao se falar dos principios na esfera administrativa, Carvalho Filho (2007, p. 16) 

tern a seguinte orientacao: 

Principios administrativos sao os postulados fundamentais que inspiram 
todo o modo de agir da Administracao Publica. Representam canones pre 
normativos, norteando a conduta do Estado quando no exercicio de 
atividades administrativas. Bem observa Cretella Junior que nio se pode 
encontrar qualquer instituto do Direito Administrative que nio seja informado 
pelos respectivos principios. 

Por ser o direito administrativo um ramo do direito nao codificado, revela-se 

ainda maior o papel dos principios no estabelecimento do necessario equilibrio entre 

os direitos dos administrados e as determinantes da Administracao. Da mencionada 

dicotomia - liberdade do individuo e autoridade da administracao surge os principios 

informadores da Administracao Publica, quais sejam os principios da legalidade e da 

supremacia do interesse publico sobre o particular. 

A Constituicao Federal determina, em seu artigo 37, que a administracao 

publica direta e indireta de qualquer dos poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municipios obedeca, alem dos diversos principios expressos, aos 

principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia. 

Alem desses que serao abordados, cumpre lembrar outros principios, os 

quais, embora nao expressos na Constituicao Federal ou especificos de 

determinados processos, merecem destaque, de modo exemplificativo tem-se: 

proporcionalidade dos meios aos fins, indisponibilidade do interesse publico, 

especialidade administrativa e igualdade dos administrados. 

2.3.1 Principio da Legalidade 

O principio da legalidade esta intimamente ligado ao nascimento do Estado 

de Direito e constitui uma das principals garantias das tutelas individuals. Desse 

modo, a lei, ao definir direitos, tambem impoe limites a atuacao administrativa. 
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Inversamente ao que ocorre na relagao entre particulares, em que impera a 

autonomia da vontade, no ambito da Administracao Publica so se pode fazer o que a 

lei permite. Isso significa que a Administracao Publica nao pode, por simples ato 

seu, conceder direitos de qualquer natureza, criar obrigagoes ou impor vedagoes 

aos administrados. Para tanto, e necessario uma lei. 

O principio da legalidade e o mandamento fundamental da conduta dos 

agentes da Administragao. Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles (2003, p.86) leciona 

que: 

Na Administracao Publica nao ha liberdade nem vontade pessoal. Enquanto 
na Administracao particular e licito fazer tudo que a lei nao prolbe, na 
Administracao 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 verdadeiros poderes-deveres, irrelegaveis pelos agentes 
publicos. Por outras palavras, a natureza da fungio 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 
Administracao Publica para serem utilizados em beneficio da coletividade, 
nio podem ser renunciados ou descumpridos pelo administrador sem 
ofensa ao bem comum, que e supremo e unico objetivo de toda agio 
administrativa. 

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. 

A observancia do preceito em comento tern como garantidor outro dispositivo 

situado no art. 5° da constituicao, inciso XXXV, segundo o qual "a lei nao excluira da 

apreciagao do Poder Judiciario lesao ou ameaga de lesio a direito", ainda que 

ocorra de ato praticado pela Administragao. A Constituigao preve ainda outros 

remedios especificos contra ilegalidade da Administragao Publica tais como agao 

popular, habeas corpus, habeas data, o mandado de seguranga e o mandado de 

injungao. Ademais, cite-se o controle do Legislative diretamente, ou por intermedio 

do Tribunal de Contas e ainda o controle da propria Administracao. 
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2.3.2 Principio da Impessoalidade 

Segundo o entendimento de Di Pietro (2007, p. 62) o principio da 

impessoalidade pode assumir significados distintos conforme seja o destinatario. Em 

relacio aos administrados significa que a Administracao nao pode atuar visando 

beneficiar esse ou aquele cidadao, vez que e sempre o interesse publico que deve 

orientar a conduta do administrador. Ja em relacio a propria Administragao significa 

que os atos administrativos praticados sao imputiveis nao ao funcionario que os 

pratica, mas ao orgio ou entidade da Administracio Publica. 

Em defesa do Principio da Impessoalidade Pazzaglini Filho (2000 p. 30) 

sustenta: 

(...) a administracao tern que tratar a todos os administrados sem 
discriminates, beneficas ou detrimentosas. Nem favoritismos nem 
perseguicoes sao toleraveis. Simpatias ou animosidades pessoais, politicas 
ou ideologicas nao podem interferir na atuacao administrativa e muito 
menos interesses sectaries, de faccoes ou grupos de qualquer especie. O 
principio em causa nao e senao o pr6prio principio da igualdade ou da 
isonomia. 

Tal postulado e tambem conhecido como principio da finalidade 

administrativa, pois impoe ao administrador somente a pratica de atos para o seu fim 

legal, aquele para o qual o ato foi proposto, conforme norma de direito, de forma 

impessoal. 

2.3.3. Principio da Moralidade 

Para alguns autores o principio da moralidade estaria implicito dentro do 

principio da legalidade, dada a imprecisio do conceito de moral administrativa. 

Entretanto, dada a distincio entre Moral e Direito, segundo o qual a Moral estaria 

situada em uma esfera maior que a do Direito, cumpre invocar o brocardo juridico 

que diz que "nem tudo que e legal e honesto". 

A questio da imoralidade administrativa esta ligada ao desvio de poder, pois 

se utiliza de meios licitos para atingir finalidades irregulares. Nesse caso, a 

imoralidade estaria na intencio do agente. Tal hipotese configuraria ilegalidade 

quanto aos fins, o que justifica a posicio de alguns autores. Entretanto, em face do 

direito positivo brasileiro, e certo que a Constituicio de 1988 tratou separadamente 
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os principios, punindo os atos de improbidade administrativa segundo o §4° do art. 

37. Por sua vez, o art. 5°, inciso LXXIII, ampliou os casos de cabimento da acao 

popular para incluir entre outros, os que impliquem ofensa a moralidade 

administrativa. 

Em relacio ao Principio da Moralidade, Freitas (2004, p. 68) manifesta que e: 

(...) dever de a administracao publica observar, com pronunciado rigor e a 
maior objetividade posslvel, os referenciais valorativos basilares vigentes, 
cumprindo, de maneira precfpua ate, proteger e vivificar, exemplarmente, a 
lealdade e a boa fe para com a sociedade, bem como travar o combate 
contra toda e qualquer lesao moral provocada por acdes publicas 
destituidas de probabilidade e honradez. 

A imoralidade administrativa produz efeitos juridicos, porque acarreta 

invalidade do ato, que pode ser decretada pela propria Administracio Publica ou 

pelo Poder Judiciirio. 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. 

2.3.4 Principio da Publicidade 

Pelo principio da publicidade entende-se que os atos praticados pela 

Administracio Publica exigem ampla divulgacio, exceto nos casos em que lei faz 

ressalvas. 

Segundo o inciso LX do art. 5° da Constituicio, a lei so poderi restringir a 

publicidade de atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 

publico assim o exigirem. Como a Administracio trata de interesses publicos, o sigilo 

so deveri ocorrer quando estiver em questio a seguranca publica ou quando houver 

ameaca a integridade ou intimidade de determinado cidadio. Interessante notar que 

quando houver conflito entre o interesse publico e o privado, deveri prevalecer 

sempre aquele em detrimento do interesse particular, dada a supremacia do 

interesse publico sobre o individual. 

Importa salientar que tal principio assegura n io apenas o direito a informacio 

para interesse particular, mas tambem para assuntos de interesse coletivo ou geral, 

com o que se amplia a possibilidade de controle popular da Administracio Publica. 
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O direito a informacio relativo ao individuo e garantido pelo habeas data, nos 

termos do inciso LXXII do artigo 5° da Constituicao. Entretanto, dada a especifidade 

da aplicacio do habeas data, cabe mencionar tambem o papel de outros 

mecanismos, para efetivacio do direito, tal como mandado de seguranca. 

Marinela (2007, p.41) ao tratar do principio da publicidade ilustra: 

O principio da publicidade nada mais e que divulgacio, tendo como 
finalidade o conhecimento publico, lembrando-se de que o administrador 
exerce funcio publica, atividade em nome e interesse de outrem, e, sendo 
assim, nada mais justo que o titular desse interesse tenha ciencia de que 
esta sendo feito com ele. A publicidade tambem represents inicio da 
producao de seus efeitos externos, ja que ninguem esta obrigado a cumprir 
o ato administrativo se desconhece a sua existencia. Este s6 goza da 
imperatividade e toma-se operante a partir da divulgacio oficial. Nesse 
caso, pode-se citar, como exemplo, o art. 61, paragrafo unico, da Lei n° 
8.666/93, que estabelece, expressamente, como condicio indispensavel de 
eficicia dos contratos administrativos, a publicacio de seu extrato. Logo, o 
contrato poderi ate ser valido, mas nio tern que ser cumprido, nio 
produzindo os seus efeitos enquanto nio publicado. 

Trata-se, portanto, de um principio instrumentalizador do controle externo e 

interno da gestio administrativa. Com efeito, a publicidade nao se confunde com 

propaganda ou promocao pessoal dos agentes publicos, porque diz respeito as 

acoes da Administracio Publica e nao de seus servidores. 

2.3.5 Principio da Eficiencia 

Antes, cumpre mencionar o entendimento de Carvalho Filho (2007, p.25) para 

o termo eficiencia, destacando suas diferencas em relacio a eficicia e a efetividade: 

A eficiencia nio se confunde com a eficicia nem com a efetividade. A 
eficiencia transmite sentido relacionado ao modo pelo qual se processa o 
desempenho da atividade administrativa; ideia que diz respeito, portanto, i 
conduta dos agentes. Por outro lado, eficicia tern relacio com os meios e 
instrumentos empregados pelos agentes no exercfcio de seus misteres na 
Administracio; o sentido aqui tipicamente instrumental. Finalmente, a 
efetividade e voltada para os resultados obtidos com as acoes 
administrativas; sobreleva nesse aspecto a positividade dos objetivos. 

No ordenamento juridico brasileiro ja existia previsio expressa em relacio a 

necessidade de eficiencia, como se depreende do art. 6°. da Lei 8.987/1995, que 

dispde sobre a concessio e permissio de servicos publicos. Porem, foi atraves da 

EC n°. 19/1998, que a Eficiencia se elevou a Principio Constitucional, revelando-se 
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sob dois aspectos, primeiro em relacio ao modo de atuagio do agente publico e 

segundo em relacio ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a Administracio 

Publica. Em ambos os casos, entretanto, o que se espera s io os melhores 

resultados na prestacio do servigo publico. 

A ideia do principio da eficiencia revela-se na forma como o Estado se 

apresenta. No entanto, cumpre observar que esse principio soma-se aos demais, 

sem sobrepor-se aos mesmos, especialmente ao da legalidade, sem o qual qualquer 

ato passa a ser invilido no mundo juridico. 

Segundo Moraes (2008, p. 329) o principio da eficiencia e dotado de certas 

caracteristicas bisicas. A primeira delas e o direcionamento da atividade e dos 

servigos publicos a efetividade do bem comum; seguidas da imparcialidade; da 

neutralidade; da transparencia; da participagio e aproximagio dos servigos publicos 

da populagio; cite-se ainda a eficicia; a desburocratizagio e a busca da qualidade 

como essenciais ao exercicio eficiente da Administragio Publica. 

Quanto i amplitude do Principio da Eficiencia, extrai-se de Custodio Filho 

(1999, p. 214) o seguinte concerto: 

Do exposto ate aqui, identifica-se no principio constitucional da eficiencia 
tres ideias; prestabilidade, presteza e economicidade. Prestabilidade, pois o 
atendimento prestado pela administracao publica deve ser util ao cidadao. 
Presteza porque os agentes publicos devem atender o cidadao com 
rapidez. Economicidade porquanto a satisfagao do cidadao deve ser 
alcancada do modo menos oneroso possivel ao Erario publico. Tais 
caracteristicas dizem respeito quer aos procedimentos (presteza, 
economicidade) quer aos resultados (prestabilidade), centrados na relacio 
Administracio Publica/cidadio. 

Outra questio a ser considerada trata das relacoes mantidas entre os 

agentes administrativos sob o regime de hierarquia. Assim, e de suma importincia 

que os agentes em fungio de chefia definam metas, estabelegam programas de 

qualidade de gestio, sempre com vistas ao estabelecimento da eficiencia nas 

relagoes funcionais internas, pois delas dependerio a eficiencia no relacionamento 

Administragio Publica/cidadio. 

Ademais, menciona-se ainda como resultado do principio da eficiencia, a 

redagio do art. 41, III, da CF, que descreve a possibilidade de perda do cargo pelo 

servidor publico, mediante procedimento de avaliagio periodica de desempenho, na 

forma da lei complementar, assegurada ampla defesa. 
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2.4 Nova Gestao Publica 

No Brasil, a transigio do modelo burocratico para o modelo gerencial ainda 

esta se processando. Tem-se buscado adequar esse modelo aos novos desafios, 

enfrentados a cada instante. Dito isso, cumpre mencionar, em sintese, alguns 

principios orientadores da administragao publica gerencial: 

• Focalizagao da agio do Estado no cidadio - e o resgate da esfera publica 

como instrumento do exercicio da cidadania. O Estado deve ser entendido 

como o forum onde o cidadio exerce a cidadania, portanto todo e qualquer 

esforgo de reforma deve ter como objetivos melhorar a qualidade da 

prestagio do servigo publico na perspectiva de quern o usa e possibilitar o 

aprendizado social de cidadania; 

• Reorientagio dos mecanismos de controle por resultados - significa evoluir de 

uma logica baseada t i o somente no controle da legalidade e do cumprimento 

do rito burocritico para uma nova abordagem centrada no alcance de 

objetivos. Na medida do possivel deveri acontecer uma evolugio natural dos 

controles a priori para controles a posteriori baseados em indicadores de 

resultados; 

• Flexibilidade administrativa - que permita a instituigoes e pessoas alcangarem 

seus objetivos. Nio se trata de outorgar autonomia pela autonomia, mas sim 

a necessiria para o alcance dos resultados. Isto exigiri a delimitagio dos 

espagos de atuagio da miquina publica, a partir do fortalecimento dos papeis 

de formulagio de politicas e regulagio, gerando, como consequencia, um 

tratamento sob medida da questio, ja que o grau de flexibilidade depende da 

natureza da atividade a ser exercida; 

• Controle social - instrumento democratico no qual h i a participagio dos 

cidadios no exercicio do poder colocando a vontade social como fator de 

avaliagio para a criagio e metas a serem alcangadas no imbito de algumas 

politicas publicas; 

• Valorizagio do servidor - A adogio do modelo de uma nova administragio 

publica n io reside apenas na mudanga de sistemas, organizagoes e 

legislagdes; mais do que isso, esta na criagio de condigdes objetivas de 

desenvolvimento das pessoas que conduzem e realizam as agoes. Nesse 
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sentido, valorizar o servidor e estimular sua capacidade empreendedora, sua 

criatividade, destacando o espirito publico de sua missao e o seu 

comportamento etico visando o resgate da auto-estima e o estabelecimento 

de relac6es profissionais de trabalho. 

Matheson (2006) destaca o perfil do servidor necessario para uma 

administragio publica moderna: 

Requer servidores politicamente responsaveis e capazes de interagir com 
grupos sociais diversos; requer pessoas intelectualmente preparadas para 
analisar problemas complexos e oferecer assessoramento para soluciona-
los; requer equipes suficientemente estaveis para assegurar que o 
conhecimento institucional permaneca independente das mudancas de 
governo; e por fim requer uma base etica profissional, de forma que os 
politicos recebam dos servidores assessoramento apartidario, e os cidadaos 
recebam tratamento equanime. 

Essas determinagoes promovem a qualidade da gestio publica, viabilizando 

sobremaneira a administragio do Estado. A exequibilidade desses principios exige 

tempo e investimento, sendo necessirio dissemini-los por toda a estrutura 

administrativa e em todos os niveis da federagio. Da realidade de hoje, o que se 

observa, pelo menos na grande maioria dos agentes politicos, e o total 

desconhecimento e despreparo para lidar com os novos principios de gestio 

publica, pouco ou nada utilizam destas importantes ferramentas que estio a sua 

disposigio, resultando em gastos publicos inadequados ou equivocados, 

ineficiencias na prestagio de servigos publicos e, sobretudo, no prejuizo financeiro e 

moral da sociedade. 

2.5 O Direito Administrativo e a Nova Administragio Publica: tendencias atuais 

As principals inovacoes do Direito Administrativo surgem ap6s a Constituigio 

de 1988, com a adogio dos principios do Estado Democritico de Direito, sob forte 

inspiracio dos ideirios neoliberais e da globalizagio, que deram causa a chamada 

Reforma do Estado onde est i inserida a Reforma da Administracio Publica. H i que 

se mencionar ainda, a influencia de principios da ciencia econdmica e da ciencia da 

administracio, de um lado, na formagio do direito administrativo economico e de 

outro, com a introdugio dos principios tecnicos. 



34 

Em se tratando do Estado Democratico de Direito, a lei esta mais intimamente 

ligada aos ideais de justica. Assim, o Estado deixa de estar vinculado apenas a lei 

em sentido formal para abranger todos os valores inseridos expressa ou 

implicitamente na Constituicio. Tal concepcio pode ser verificada ja no preambulo 

da Constituicao, nos artigos 1° a 4° e em varios outros dispositivos esparsos. Todos 

eles, como a consagracio da pessoa humana, o compromisso com a erradicacio da 

pobreza, a prevalencia dos direitos humanos, a moralidade, a publicidade, entre 

outros, sao dirigidos aos tres Poderes do Estado. Toda lei que os contrarie sera 

inconstitucional, o que significa a ampliacio do controle judicial, que abrange a 

validade dos atos administrativos diante do Direito e nao apenas diante da lei. 

Outro importante destaque e o fortalecimento da democracia participativa pela 

criacio de inumeros instrumentos de participacio na gestao, no controle da 

administracao publica e no processo economico, politico, social e cultural do pals, 

quais sejam: o direito a informacio, consagrado no art. 5°, XXX, o direito de 

denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas (art. 74, § 2°); a gestio 

democritica da seguridade social (art. 194, VII), da saude (art. 198, III), e do ensino 

publico (art. 206, VI); sem falar em inumeras normas contidas na legislacio ordiniria 

prevendo tambem essa participacio. 

E o que se verifica da leitura do § 3°, art. 37, da CF/88, que foi introduzido 

pela EC n°. 19/98, que preve lei que discipline as formas de participacio do usuirio 

na administracio publica direta e indireta. 

A lei disciplinary as formas de participacao do usuario na administracao 
pilblica direta e indireta, regulando especialmente: I - as reclamacoes 
relativas a prestagio dos servicos publicos em geral, asseguradas a 
manutencfio de servicos de atendimento ao usuario e a aval iacio periddica, 
externa e interna, da qualidade dos servicos; II - o acesso dos usuarios a 
registros administrativos e a informacoes sobre atos de governo, observado 
o disposto no art. 5°, X e XXXIII; III - a disciplina da representacSo contra o 
exercicio negligente ou abusivo de cargo, emprego ou funcao na 
administracao publica. 

Intimamente relacionada com a ideia de participacio est i tambem a 

processualizagio do direito administrativo, especialmente gracas a exigencia 

constitucional do devido processo legal, que exige a observincia de formalidades 

essenciais a protecio dos direitos individuals, como ampla defesa, contraditbrio, 

direito de recorrer e publicidade. Nesse sentido, cabe referenda a Lei n° 9.784/1999, 

introduzida no ordenamento juridico patrio para regular o processo administrativo na 
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esfera da Administragao Publica Federal direta e indireta. E que se configura, 

portanto, como importante instrumento de consolidagio do Estado Democratico de 

Direito. 

Outra grande tendencia do Direito Administrativo e a ampliagao da 

discricionariedade administrativa, cujo concerto segundo Di Pietro (2006, p. 29) pode 

ser definido como a faculdade que a lei confere a Administragao para apreciar o 

caso concreto, de acordo com a oportunidade e conveniencia, e optar por duas ou 

mais solugoes, as quais terio amparo legal. O fenomeno se apoia na substituigio da 

Administragao burocratica pela gerencial, promovendo maior liberdade decisoria aos 

dirigentes. A postura mencionada, na visio dos conservadores e prejudicial porque 

para estes, toda e qualquer atuagio dos administradores deve ter fundamento na lei. 

Dai a importincia fundamental dos principios que impoem limitagoes a 

discricionariedade, tais como a razoabilidade, a proporcionalidade, a moralidade, o 

interesse publico, a impessoalidade e seguranga juridica, entre outros. Cumpre 

mencionar que a inobservincia dos principios caracteriza ato de improbidade 

administrativa. 

No mesmo sentido, cumpre registrar o movimento de agencificagio, com 

outorga da fungio regulatoria i s agendas reguladoras, instituidas como autarquias 

de regime especial. No Brasil, o modelo sofre com algumas dificuldades, sobretudo 

porque a fungio de delegagio legislativa n io encontra respaldo na Constituigio, 

exceto nas hipoteses expressamente previstas. Prova disso, s io as virias agoes 

diretas de inconstitucionalidade impostas pelo Supremo Tribunal Federal contra atos 

normativos da Administracio Publica. Mesmo assim, as agendas v im sendo 

instituidas em grande quantidade e vem exercendo fungio reguladora o que 

abrange competencia normativa, esta, por sua vez, limitada pelo principio da 

legalidade, policia administrativa, resolucio de conflitos, embora sem forga de coisa 

julgada. 

A Constituigio atual, em seu art. 173, caput, determina que a atividade 

economica so deve ser exercida pelo Estado por motivo de seguranga ou interesse 

coletivo relevante, conforme definido em lei. O preceito se coaduna com a aplicagio 

do principio da subsidiariedade, segundo o qual, por respeito aos direitos individuals 

e pelo reconhecimento de que a iniciativa privada tern primazia sobre a iniciativa 

estatal, o Estado deve abster-se de exercer atividades que o particular, por conta 

propria, e capaz de exercer sozinho. Por outro lado, segundo o mesmo principio, o 
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Estado deve fomentar, coordenar e fiscalizar a iniciativa privada, de tal modo a 

permitir que os particulares sempre que possivel, tenham sucesso na condugao de 

seus empreendimentos. 

Desse principio surgem algumas consequencias: a privatizagio de empresas 

estatais, para que atividades assumidas pelo Estado sejam devolvidas a iniciativa 

privada e a ampliagao das atividades de fomento, tanto na area economica, quanto 

na area social, com o surgimento de parcerias publico-privadas, contratos de gestio 

com organizacoes sociais e termos de parceria com organizagoes da sociedade civil 

de interesse publico. O que se ve, portanto, e um crescimento considerivel do 

chamado terceiro setor, o qual traduz nova concepgio de interesse publico, dada 

participagio ativa do particular e redugio do aparelhamento administrativo do 

Estado. 

A tendencia apontada para o Direito Administrativo, provocadas por 

mudangas na Administragio Publica, desloca a figura do administrador para a 

posigio de gestor, cujas responsabilidades e atribuigoes possibilitam novos e 

maiores poderes. 

Por fim, ainda em consonincia com as modificagoes introduzidas no Direito 

Administrativo, citam-se algumas normas legais como marco representative de uma 

mudanga que vem se consolidando ao longo do tempo: 

Lei n° 8.429/92 (Improbidade Administrativa) - por se tratar de 

regulamentagio de materia constitucional, prevista no § 4°, art. 37, da CF/88, tem-se 

que a aplicagio dos seus dispositivos se estende para todos os agentes publicos, 

n io restando duvida, portanto, que serio punidos os atos de improbidade praticados 

contra a Administragio Direta, Indireta ou Fundacional de qualquer dos Poderes da 

Uniio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, caso estejam presentes na 

conduta do infrator, obrigatoriamente, os elementos objetivos do tipo, bem como o 

subjetivo, qual seja, o dolo. 

Lei 8.666/1993 (Licitagoes e Contratos) - ordenamento responsive! por 

regulamentar o art. 37, XXI, da Carta Magna. Esta lei estabelece normas gerais 

sobre licitagoes e contratos administrativos pertinentes a obras, servicos, inclusive 

de publicidade, compras, alienagdes e locagoes no imbito dos Poderes da Uniio, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. De acordo com essa Lei, a 

celebragio de contratos com terceiros na Administragio Publica deve ser 
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necessariamente precedida de licitacao, ressalvadas as hipoteses de dispensa e de 
inexigibilidade de licitaeao. 

Lei Complementar n°.101/2000 (Responsabilidade Fiscal) - esta disposigao 

normativa trouxe melhoras signrficativas nos gastos publicos de todo o pais, 

promovendo responsabilidade e moralidade no trato com a coisa publica, dentro dos 

principios de razoabilidade, eficiencia, moralidade e probidade administrativa. Dado 

o seu objetivo, todos os agentes publicos assumiram um compromisso com o 

orcamento e com as metas que devem ser apresentadas e aprovadas pelo 

respectivo poder legislative Eis a grande inovacao: a fixacao de limites para 

despesas com pessoal, para divida publica e a determinacao de que sejam 

elaboradas metas para o controle de receitas e despesas. 
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3 GESTAO DA ETICA 

3.1 Conceito 

O fildsofo Cortella, em entrevista, explica o conceito de etica: "e o conjunto de 

valores e principios que voce e eu usamos para decidir as tres grandes questdes da 

vida: quero, devo e posso". Ao ser interpelado sobre quern define isso, o filosofo 

continua: "voce define atraves do modular, do exemplar, define atraves de principios 

da sociedade, sendo religiosos ou nao, define atraves de normatizagdes". Pode-se 

aplicar essa mesma concepgio de ideias quando nos referimos ao Estado e a 

conducao da Administracao Publica? 

Quando se fala de etica na Administracio Publica, invariavelmente o 

pensamento coletivo refere-se a ideias de corrupcao, extorsio, ineficiencia, etc., que 

e justamente o agir contrario a etica, a definigio de antietica. Ha a necessidade de 

se observar um pad r io etico de atuagio na condugio da administragio publica, que 

n io se refira somente aos servidores publicos em geral, como tambem ao proprio 

servigo publico e da satisfagio proporcionada por ele a coletividade. Isso e possivel 

por meio do estabelecimento de uma adequada infra-estrutura de gestio da etica, 

responsive! em tornar a administragio publica nio s6 eficiente quanto aos 

resultados, mas tambem democritica no que se refere ao modo pelo qual esses 

resultados s io alcangados. 

A gestio da etica, responsive! por atender esse pad r io etico, perfaz um 

caminho de caracteristicas bem definidas, onde se destacam os valores eticos, as 

regras de conduta e a administragio. Os valores eticos trabalham a perspectiva do 

querer da sociedade inseridos num contexto etico e historico, proporcionando aos 

servidores e a administragio publica, de um modo geral, os valores a serem 

defendidos. As regras de conduta funcionam como o exemplar dos valores, o seu 

desdobramento pritico a ser executado no cotidiano. E a administragio coloca-se, 

precisamente, como responsivel por zelar os valores e as normas de conduta, 

assegurando sua efetividade. 

Para uma avaliagio precisa da conduta etica, n io se pode escusar de 

perceber as agdes como valores eticos fundamentados na assertiva de quern as 

praticam. Devemos dissociar a etica social caracterizada pela unilateralidade de 
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suas normas, da etica legal (administragao publica), cuja bilateralidade se expressa 
pela imposigio de deveres e concessao de direitos. 

A administracio publica esta consubstanciada pela aplicagio de diversos 

principios adstritos ao campo etico. Dentre eles destaca-se o da legalidade, no 

sentido que delimita o campo de atuagio possivel do Estado e garante aos cidadaos 

a titularidade de direitos. Acontece que o Estado, entendido como ser etico-politico, 

n io pode se pautar, apenas, pelo aspecto da legalidade. E preciso que o Estado, 

enquanto responsivel pela condugio da administragio publica, se preocupe 

tambem com preceitos eticos que estejam disseminados na propria sociedade. 

A sociedade e a razio de ser do Estado. A etica atua nesse direcionamento, 

gerindo essa relagio. A sociedade quando submetida ao passar do tempo, muda 

seu comportamento, e, dessa forma, tambem muda a postura dos seres humanos 

que a compoem, por conseguinte, a sua relagio com o Estado. A etica se apresenta 

como elemento essencial na formacio da consciencia humana, atuando no intimo 

de cada um na consecugio do agir coletivo. 

3.2 A Valorizacio da Etica Publica 

A preocupagio com a etica publica emerge, nesses novos tempos, como 

elemento essencial para o bom desempenho da administragio publica. A falta de 

etica deixa de ser vista apenas como um problema moral e passa a ser percebida 

como ameaga a ordem economica, a organizagio administrativa e ao proprio Estado 

de Direito. 

Dessa aferigio resultaram medidas e investimentos direcionados para o 

fortalecimento e modernizagio das politicas publicas de promocio da etica. O 

aprimoramento da etica se traduz na geragio de resultados, no combate a 

corrupgio e na sensagio de confianga da populagio. 

No Brasil, pelo menos no discurso, o governo demonstra estar afinado com 

esses novos tempos. Ao longo dos anos, com vistas a responder a essas 

demandas, foram criados mecanismos e instrumentos de valorizagio da etica 

publica, citam-se, cronologicamente, alguns desses exemplos: em 1994, a 

aprovagio do Codigo de Etica Profissional do Servidor Publico Civil do Poder 

Executivo Federal, marco que influenciou diversas classes profissionais a 

desenvolverem os seus respectivos codigos de etica; em 1999, a formagio de uma 
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Comissao de Etica Publica, vinculada ao Presidente da Republica, que tern 

importantes atribuicoes, como zelar pelo cumprimento do Codigo de Conduta da Alta 

Administracio Federal; em 2001, a criagio da Controladoria Geral da Uniio (CGU), 

orgio vinculado a Presidencia da Republica, que nos anos seguintes teve seu 

campo de atuagio ampliado elevando-se a status de Ministerio, e que hoje responde 

pelo controle, correigio, prevengio da corrupcio e ouvidoria, consolidando-se em 

unica estrutura funcional; e em 2004, o langamento do Portal da Transparencia, com 

o objetivo de assegurar a boa e correta aplicagio dos recursos publicos, permitindo 

que o cidadio acompanhe como o dinheiro publico esta sendo utilizado e ajude a 

fiscalizar. 

A nova administragio publica traz essa preocupagio, elevando a etica a um 

patamar maior da gestio publica. Percebe-se, com isso, que os primeiros passos 

foram dados, na diregio de um caminhar que e continuo, e que apenas se inicia. 

Outro elemento a se observar, e que funciona como importante ferramenta de 

valorizacio da etica publica e a tecnologia da internet. Para Tapscott "nao vivemos 

na era da informagio. Estamos na era da colaboragio. A era da inteligencia 

conectada". Caracteriza-se assim o limiar de um novo tempo, onde a colaboragio 

entre as pessoas esta a um "clique" do computador. A sociedade precisa se manter 

vigilante para que as palavras e a pritica dos Govemos se reconhegam. 

Imbuido deste sentimento de valorizagio da etica publica, a seguir tem-se 

uma amostra de onde o trabalho para o melhoramento do conteudo etico vigente da 

administragio publica pode-se desenvolver. 

3.2.1 Cidadania 

Afora o caso das ditaduras e dos governos despotas, da sabedoria popular se 

extrai: "o povo merece o governo que tern". Fatalmente essa frase assume ares de 

verdade, pelo menos na concepgio simplista de que numa democracia quern 

governa e o proprio povo, que elege seus representantes atraves do voto direto e 

universal. 

Como justificative, tem-se o fato, e quanto a isso n io se tern duvida, de que 

os valores eticos verificados no padrio de comportamento da sociedade, dos 

servidores publicos e tambem dos agentes politicos contribuem no desempenho da 

administracio publica. 
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No que pese as leis serem elaboradas para orientar o comportamento 

humano frente as suas necessidades (direitos e obrigacoes) e em relagio ao meio 

social, nao e possivel para a lei ditar nosso padrio de comportamento e e a i que 

entra outro fator fundamental, que e o valor da cidadania. Precisa-se desenvolver 

uma cultura de cidadania plena, cotidiana e ativa, que seja usada em beneficio da 

fungio social, do bem estar e da protegio aos direitos do cidadio. O exercicio da 

cidadania nasce da relagio entre o Estado e a sociedade, fundamentada nos 

principios da etica. 

Para Kant, tedrico classico do pensamento politico, o cidadao precisa possuir 

algumas caracteristicas bisicas. A primeira dessas caracteristicas e a autonomia, os 

cidadios tSm de ter capacidade de conduzir-se segundo o seu proprio arbitrio; a 

segunda e a igualdade perante a lei; e a terceira e a independencia, ou seja, a 

capacidade de sustentar-se. Hodiernamente, o conceito de cidadio e bastante 

conhecido, faltando, na maioria das vezes, o seu exercicio pleno. 

Mill (1977, apud Pereira, 2008, p. 46) divide os cidadios em duas categorias: 

os ativos e os passivos. Para o autor, os governantes, em muitos casos, preferem os 

cidadios passivos, embora a democracia necessite dos cidadios ativos, sobretudo 

a democracia que tern a regra da maioria como uma de suas regras fundamentais. 

Seu pressuposto e a participacio ativa. Nio havendo participagio ativa, sera 

desvirtuada a regra da maioria. Nesse caso, uma minoria passa a tomar as 

decisoes. A abstengio n io e condizente com regime democritico consolidado e 

cidadania efetiva. 

Boff (2003, p. 51 e 53) ensina-nos o conceito de cidadania: 

Entendemos por cidadania o processo histbrico-social que capacita a massa 
humana a forjar eondtcdes de consciencia, de organizacio e de elaboracio 
de um projeto e de praticas no sentido de deixar de ser massa e de passar 
a ser povo, como sujeito hist6rico plasmador de seu prdprio destino. O 
grande desafio histdrico e certamente este: como fazer das massas 
andnimas, deserdadas e manipuiaveis um povo brasileiro de cidadaos 
conscientes e organizados. E o propdsito da cidadania como processo 
politico-social e cultural. (...) A cidadania e um processo inacabado e 
sempre aberto a novas aquisicoes de consciencia, de participacao e de 
solidariedade. S6 cidadSos ativos podem fundar uma sociedade 
democratica, como sistema aberto, que se sente imperfeita, mas ao mesmo 
tempo sempre perfectlvel. Por isso, o dialogo, a participacao e a busca da 
transparencia constituem suas virtudes maiores. 

Depreendem-se do conceito de cidadania, duas dimensoes. A primeira 

dimensio esti relacionada e deriva da experiencia dos movimentos sociais, ou seja, 
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as lutas por direitos. A segunda dimensio, alem da titularidade de direitos, deriva do 

republicanisms enfatizando a preocupacio com a coisa publica. 

Como pratica recente do exercicio da cidadania destaca-se aqui a lei da ficha 

limpa, originada em 2010 de um projeto de lei de iniciativa popular, e que reuniu 

mais de 2 milhoes de assinaturas na tentativa de impedir que politicos com 

condenacio na Justica possam concorrer i s eleicdes. 

3.2.2 Transparencia 

A democracia tern como um de seus pressupostos o controle do aparelho do 

Estado pela sociedade civil. E o elemento que possibilita esse acesso ao cidadio e 

a transparencia dos atos governamentais. 

Para esclarecer: a transparencia publica nio se confunde com o principio 

constitucional da publicidade. S io distintos, ainda que a publicidade garanta ao 

poder publico certa transparencia. A exigencia da publicidade e atendida com a 

publicacio dos atos do poder publico no veiculo oficial de imprensa, ao passo que a 

transparencia n io se satisfaz com o mero cumprimento de formalidades. Ela e mais 

exigente, est i presente em toda atitude de comportamento que se manifesta no 

relacionamento com o outro. £ o manifestar de algo que nio est i claro para quern 

ver na aparencia, confere visibilidade. O poder quando desnudo passa a ser 

compartilhado e se transforma, est i sujeito a criticas, a avaliacio popular, e por 

conseqiiencia ao controle social. 

Neste sentido, Guerra (2003) contribui: 

Importante notar que a transparencia aparece na lei como mecanismo mais 
amplo que o ja previsto principio da publicidade, posto que este previ a 
necessidade de divulgacio das ac6es governamentais, ao passo que 
aquele determina, alem da divulgacio, a possibilidade de compreensio do 
conteudo, ou seja, a sociedade deve conhecer e entender o que est i sendo 
divulgado. 

A transparencia possui carater social, na medida em que valoriza aqueles que 

s io submetidos ao poder, elevando-os ao mesmo patamar dos mandatirios do 

poder. O envolvimento se da naquilo que se conhece, s6 assim pode-se interferir, 

cobrar ou mesmo exigir que seja feito algo ou nio, promovendo equilibrio nas acoes. 

No fortalecimento de suas relacoes com os cidadios, fica evidenciado que os 

governos devem assegurar que: a informacio seja completa, objetiva, confiivel, 
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relevante e de facil acesso e compreensio; as condutas devem ser objetivas e 

claras, assim como contemplar a obrigagio do governo em prestar contas sobre sua 

forma de utilizar as contribuicdes do cidadio; e a participacio proporcione tempo e 

flexibilidade suficiente para permitir a elaboracio de novas ideias e propostas pelos 

cidadios e de mecanismos para integri-las nos processos de formulacio das 

politicas governamentais. 

O Estado precisa continuar a desenvolver politicas de gestio de estimulo a 

transparencia, fortalecendo a etica publica, seja por meio da simplificagio de 

procedimentos que resultem na celeridade de respostas e na qualidade dos servigos 

prestados, seja pela forma de agir ou de contato entre o cidadio e os funcionirios 

publicos. 

3.2.3 Responsabilizacao 

No sistema administrativo a responsabilidade sobre os atos e as funcoes do 

Estado e fundamentada em torno do conceito de accountability, interpretado como a 

obrigagio de responder pelos resultados, conforme Araujo (2000), no sentido do 

controle orcamental e organizacional sobre os atos administrativos, do respeito pela 

legalidade dos procedimentos e da responsabilizacio pelas consequencias da 

execugio das politicas publicas. 

Para reforgar a ideia do conceito de accountability, Pereira (2008, p. 36) 

preleciona: 

O termo accountability pode ser aceito como o conjunto de mecanismos e 
procedimentos que induzem os dirigentes governamentais a prestar conta 
dos resultados de suas agoes a sociedade, garantindo-se dessa forma 
maior nivel de transparencia e a exposicao publica das politicas publicas. 
Quanto maior a possibilidade de os cidadSos poderem discernir se os 
governantes estio agindo em funcao do interesse da coletividade e 
sanciona-lo apropriadamente, mais accountable e um governo. Trata-se de 
um conceito fortemente relacionado ao universo politico administrativo 
anglo-saxao. 

O modelo gerencial traz o entendimento de que o controle de resultados e 

muito mais propicio a construgio de novos mecanismos de responsabilizacio do 

que o controle de processos. A administragio publica, para tanto, deve ser gerida 

tendo em vista os recursos publicos existentes. H i a necessidade de definir, 
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precisamente, os programas a serem desenvolvidos, os mecanismos de 

responsabilizacao do gestor publico e a transparencia do processo. 

Os programas devem equacionar as orientacoes estrategicas do Governo, os 

recursos financeiros disponiveis, e, principalmente, os anseios da sociedade, isto e, 

os resultados que essa pretende que sejam alcancados. Desse modo, a 

administracio publica estari voltada para a eficiencia, eficicia e efetividade. 

Ao conceder maior autonomia aos funcionirios sobre decisoes que afetam a 

coletividade, as mudancas recentes instituem novas dimensoes de responsabilidade 

decorrentes n io somente das expectativas que o publico possui com relagio a 

administracio publica como tambem das tarefas definidas estrutural e politicamente. 

Presume-se nio ser ficil a tarefa de se responsabilizar a administracio 

publica por decisoes e atos de seus agentes individuals e institucionais. Contudo, se 

a administracio publica amplia suas funcoes para a prestagio de servigos, h i o 

compromisso com a equidade e a qualidade de servigos. 

Assim sendo, a responsabilizagio individual por decisoes que afetam a 

coletividade torna-se inevitivel. Uma vez que a autonomia dada ao agente publico 

permite que ele faga julgamentos com base no seu sistema de valores, e preciso 

que o Estado pense formas e possibilidades de estabelecer criterios de 

responsabilizagio individual. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Ao longo da histbria da humanidade a etica foi vista, revista e muitas vezes 

relegada, exatamente em razao de momentos historicos e culturais, mas o certo e 

que a sociedade nao pode se divorciar de uma grade etica que seja garantidora da 

legitimidade de suas acdes. 

A relagio da etica com a administragao publica mostra essa relevincia, 

apresentando-se como fator determinante para a eficiencia da gestio publica. Mais 

do que a sobrevivencia do capital e de suas instituigoes politicas, a gestio publica 

precisa se preocupar com os valores eticos garantidores da dignidade humana. 

A nova administragio publica ainda mantem muito do modelo burocratico de 

administragio, diferenciando-se por este se preocupar com os controles previos dos 

procedimentos, enquanto o outro em uma gestio capaz de atender i s demandas 

dos cidadios. Nada mais justo. O que so aumenta a necessidade de atendimento 

aos principios eticos vigentes. 

Ha na administragio publica brasileira, em especial na estrutura federal, 

dispositivos que se preocupam e pensam a etica para o fim publico. Tem-se como 

exemplos os codigos e as comissoes de etica propostos com a finalidade de manter 

o pad r io moral de comportamento dos servidores publicos, alem de normas e 

mecanismos legais responsaveis em promover uma gestio etica. Nio obstante, o 

que se ve e a farta de investimento (compromisso) com esses dispositivos, o que so 

alimenta a impunidade e a ineficiencia. 

E preciso acompanhar e desenvolver os preceitos eticos na elaboragio das 

leis, na execugio dos servigos e na fiscalizagio com vista ao atendimento da 

finalidade publica. Por isso, a responsabilidade com a etica publica deve ser dividida 

por todas as esferas administrativas, sem, contudo, abrir mio da responsabilidade 

da sociedade, de onde vem os valores e a razio de ser do Estado. 

Para tanto, precisa-se desenvolver a cidadania, estimulando a sociedade a 

ser mais ativa e a atuar de forma mais presente na condugio da administragio 

publica, utilizando-se de mecanismos legais que permitam a participacio direta ou 

mesmo cobrando atraves dos meios de comunicagio e da imprensa o cumprimento 

adequado dos servicos publicos. A democracia se fortalece atraves da atuagio dos 
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movimentos sociais, que precisam reconhecer no uso da internet novas 
possibilidades de colaboragio. 

Apostar na formagio de uma consciencia de cidadania nos garante acesso a 

um futuro responsavel, solidario e justo. E ja nao e mais novidade que a educagio e 

o caminho mais eficiente para a transformagio de um povo que se deseja 

consciente e prospero de realizagoes. 

O senso comum nos ensina que os atos da administragao publica quando 

permeados de desmandos favorecem a corrupgio. O Governo, a quern cabe cultivar 

a ordem e o respeito como regras de comportamento para uma sociedade civilizada, 

fraterna e humana, acaba muitas vezes atuando as avessas, passando a ser 

desculpa aqueles que cometem atitudes antieticas. Nesse contexto, a questio da 

transparencia passa a ter um lugar de destaque, visto que a corrupgio apresenta-se 

como um fenomeno que enfraquece a democracia, a confianca no Estado, a 

legitimidade dos governos e a moral publica. 

Inumeros fatores contribuem para a ineficiencia de uma gestio publica, desde 

a cultura equivocada i falta de mecanismos mais eficientes de controle e 

responsabilizacio. O respeito a sociedade e aos seus valores eticos s io 

fundamentais na composicio de estrategias que estabelecam sinergia com o 

cidadio. E uma adequada responsabilizagio possibilita a obtengio por mais e 

melhores resultados. 

Por fim, registra-se que a contribuigio maior desse trabalho foi evidenciar o 

estudo da etica relacionado a nova administracio publica, procurando desde o inicio 

por um foco mais atual, que trouxesse para o debate os novos desafios a serem 

enfrentados. O destaque no final para os aspectos da cidadania, transparencia e 

responsabilizagio surge como uma contribuigio de mecanismos de gestio da etica, 

que ao serem desenvolvidos e aprimorados promovem uma gestio publica mais 

eficiente. 

A etica pode e deve ser trabalhada como elemento vital na vida dos povos; 

como elemento fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade que se quer 

livre e participativa. 



47 

REFERENCES 

ARAUJO, Filipe F. Esteves de (2000), Contraction out and the challenges for 
accountability. Revista Portuguesa de Administracao Publica. 

BOFF, Leonardo. A aguia e a galinha. 38. ed. Petrdpolis, RJ: Vozes, 2002 

BOFF, Leonardo. Depois de 500 anos: que Brasil queremos? 3. ed. Petropolis, RJ: 
Vozes, 2000. 

BRASIL. Constituigao da Republica Federativa do Brasil. 3. ed. S io Paulo: Editora 
Saraiva, 2007. 

Brasilia - DF. MARE - Ministerio da Administracio Federal e reforma do Estado. 
Caderno 3 da Reforma do Estado. In. Min. Luiz Carlos Bresser Pereira. Brasilia, DF, 
1997 

BRESSER-PEREIRA, Luis Carlos. A reforma gerencial do Estado de 1995. 
Revista de Administracio Publica, v. 34, n. 4, jul/ago. 2000. 

CHAUI, Marilena. Convite a filosofia. Sio Paulo: Editora Atlas, 1994. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdugao a teoria geral da administragao: uma visio 
abrangente da modema administracio das organizacdes. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2003. 

COMPARATO, Fabio Konder. Etica: direito, moral e religiio no mundo moderno. S io 
Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

CORTELLA, Mario Sergio. O que 6 etica e Moral? You Tube. Disponivel em:< 
http://wvvw.youtube.com/watch?v=RFIVgcl4A1 M&feature=grec_index>. Acesso em 
28 de Abril de 2011. 

Dl PIETRO, Maria Silvia Zanela. Direito Administrativo. 20. ed. S io Paulo: Editora 
Atlas, 2007. 

ECO, Umberto. Cinco Escritos Morais. Trad. Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Editora 
Record, 1998. 

http://wvvw.youtube.com/watch?v=RFIVgcl4A1%20M&feature=grec_index


48 

FILHO, Ubirajara Custddio. A Emenda Constitucional 19/98 e o Principio da 
Eficiencia na Administragao Publica. In: Cadernos de Direito Constitucional e Ciencia 
Politica. Sao Paulo: Revista dos Tribunals, n. 27, p. 210-217, abr./jul. 1999, p. 214. 

FILHO, Jose dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 17. ed. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris. 

FILHO, Marino Pazzaglini. Principios Constitucionais Reguladores da Administragao 
Publica. 1. ed. Sao Paulo: Editora Atlas. 2000. 

GOLDIM, Jose Roberto. Etica, Moral e Direito. Nucleo Interinstitucional de Bioetica. 
Rio Grande do Sul, 24 ago 2003. Disponivel em: 
<http://www. ufrgs.br/bioetica/eticmor.htm>. Acesso em 29 abr 2011. 

GUERRA, Evandro Martins. Os controles externo e intemo da administragao publica 
e os tribunals de contas. Belo Horizonte: Forum, 2003. 

KANT, Immanuel. Doutrina do Direito. Trad. Edson Bini. 2. ed. Sao Paulo. Editora 
Icone, 1993. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho 
cientifico: procedimentos basicos, pesquisa bibliografia, projeto e relat6rio, 
publicacoes e trabalhos cientificos. 6. ed. 7. reimpr. Sao Paulo: Atlas, 2006. 

MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 3. ed. Salvador: Editora Jus Podium. 
2007 

MARQUES, Joao Batista. A Gestao Publica Modema e a credibilidade nas politicas 
publicas. Brasilia a. 40 n. 158 abr/jun 2003, p. 221. 

MATHESON, Alex. Fabrica de llderes, Revista Fundap, n°. 08, Nov. 2006. 
Disponivel em: <http:ZAAAivw.revista.fundap.sp.gov.br/revista8/paginas/8-00-
entrevista.htm> 

MEIRELLES, Helly Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28. ed. Sao Paulo: 
Malheiros Editores, 2003. 

MOORE, Mark. Criando valor publico: gestao estrategica no governo. Editora Letras 
e Expressoes 2003. 

http://www.%20ufrgs.br/bioetica/eticmor.htm
http:ZAAAivw.revista.fundap.sp.gov.br/revista8/paginas/8-00-entrevista.htm
http:ZAAAivw.revista.fundap.sp.gov.br/revista8/paginas/8-00-entrevista.htm


49 

MORAIS, Alexandre de. Direito Constitucional. 23. ed. Sao Paulo: Editora Atlas, 
2008 

PEREIRA, Jose Matias. Manual de GestSo Publica Contemporinea. Sao Paulo: 
Atlas, 2008. 

Presidencia da Republica. Camara da Reforma do Estado Piano Diretorda Reforma 
doAparelho do Estado, Brasilia, 1995. 

ROCHA, Jose Manuel de Sacadura, Fundamentos de Filosofia do Direito: da 
Antiguidade aos nossos dias. Sao Paulo: Atlas, 

TAPSCOTT, Don. A inteligencia esta na rede: S io Paulo: 2011. Veja, Sio Paulo, 
edicio 2212, p. 19-23, de 13 de Abril de 2011. Entrevista concedida a Andre Petry. 


