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RESUMO 

O trabalho consiste na analise da aplicabilidade da eficiencia na Administracao 

Publica sob a Otica da Constituicao brasileira, questionando sua relevancia na 

prestagao dos servicos publicos e como se da essa aplicacao. Encontra-se dividido 

em tres partes: Os principios Constitucionais, enfocando conceito, funcao e 

classificacao; 0 papel dos principios na Administracao Publica brasileira, analisando 

os aspectos conceituais, os principios regentes e os atributos de validez do Direito 

nos principios vigentes e por fim as consideracoes acerca da aplicabilidade do 

Principio da Eficiencia na prestagao dos servigos publicos analisando os seus 

requisitos e o delineamento moderno. Para o alcance dos objetivos propostos foram 

utilizados os metodos bibliografico, historico evolutivo, exegetico-juridico, visando a 

coleta de informacoes necessarias a consecugao da pesquisa. A problematica do 

trabalho consiste em analisar o que se espera, em materia da eficiencia e qualidade 

da Administracao Publica. Constatou-se que com a reforma administrativa e com o 

consequents acrescimo do principio da eficiencia, haja no ordenamento juridico 

brasileira, uma maior fiscalizacao e acompanhamento por parte da Administracao 

nos resultados dos servigos publicos prestados pelo Estado. 

Palavras-chave: Eficiencia. Administragao Publica. Servigo Publico. 



ABSTRACT 

The work consists in analyzing the applicability of efficiency in public administration 

from the perspective of the Brazilian Constitution, questioning its relevance in the 

provision of public services and how is this application. It is divided into three parts; 

The Constitutional principles, focusing on the concept, function and classification; 

The role of principles in the Brazilian government, analyzing the conceptual aspects, 

the governing principles and attributes of validity of law principles in force, and at the 

end considerations about the applicability of the Principle of Efficiency in the delivery 

of public services by analyzing their requirements and modern design. To achieve 

the objectives proposed methods were used: literature, historical evolution, 

exegetical and legal in order to collect information necessary to achieve the research. 

The problems of work is to analyze what is expected, in terms of efficiency and 

quality of public administration. It was found that with the administrative reform and 

the consequent increase in the principle of efficiency, there is the Brazilian legal 

system, greater supervision and monitoring by the Board on the results of public 

services provided by the State. 

Keywords: Efficiency. Public Administration. Public Service 
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1 INTRODUCAO 

A prestagao dos servigos publicos sempre foi urn ponto nevralgico para a 

Administragao Publica, seja pelo dispendio economico, seja pelo material humano 

(servidor publico) engajados nessa finalidade. 

Com a CF/88 e inaugurado uma nova fase da historia constitucional brasileira, 

especialmente na prestagao de servigos publicos, pois esse novo texto trouxe em 

seu bojo principios norteadores da atividade administrativa e com a Reforma 

Administrativa EC 19/98 a introdugao do principio da eficiencia, e tambem outros 

mecanismos que fomentam a gestao e execugao dos servigos publicos. 

Pautando-se nessa nova realidade e diante dos grandes entraves que o 

Estado e coletividade vivenciam quanto a prestagao dos servigos publicos, a 

presente pesquisa direciona-se para o estudo da aplicabilidade do Principio da 

Eficiencia na Administragao Publica brasileira sob a otica da Constituigao brasileira. 

Tern o intuito de analisar o seguinte questionamento: o que se espera em materia de 

eficiencia e qualidade da Administragao Publica? 

O tema e importante para a realidade da Administragao Publica, visto que a 

eficiencia foi elevada a principio constitucional pela Emenda Constitucional n° 

19/1998, passando dessa forma a figurar ao lado dos principios ja existentes na 

Constituigao. 

Tem-se como objetivo geral da pesquisa estudar no ambito da Administragao 

Publica o Principio da Eficiencia, avaliando os metodos e meios de como o mesmo 

esta sendo aplicado aos servigos publicos desempenhados pelo Estado. 

Para a realizagao do estudo utilizar-se-a o metodo exegetico-juridico no qual 

se obtera a fundamentagao legal contida no ordenamento juridico brasileira e o 

historico evolutivo que consiste na investigagao de acontecimentos passados 

objetivando analisar a sua influencia na atualidade. A tecnica de pesquisa manejada 

sera a bibliografica, possibilitando a pesquisa doutrinaria corrente no pais atraves de 

obras da area, bem como em artigos cientificos. 

A pesquisa sera estruturada em tres capitulos: o primeiro analisara o papel 

dos principios constitucionais; o segundo dispora sobre o papel dos principios na 

Administragao Publica brasileira e o terceiro verificara a aplicabilidade do principio 

da eficiencia na prestagao de servigos publicos. 
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0 tema constitui-se essencial para demonstrar a importancia do Principio da 

Eficiencia para a Administragao Publica, bem como a necessidade de ser aplicado 

aos servigos publicos, com o intuito de se buscar melhores resultados, e dentro do 

possivel, atender ao interesse publico. 

Assim, alem de enfocar o objetivo do principio da eficiencia, e importante 

tambem que sempre estejam sendo revistos os metodos existentes, para melhorar a 

sua aplicagao, e delinear novas alternativas para que a eficiencia seja implementada 

na Administragao Publica brasileira. 
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2 OS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS 

Os principios constituem a base do ordenamento juridico, para tanto e preciso 

analisa-los abarcando as suas definicoes, classificacoes e demais peculiaridades no 

ordenamento juridico brasileiro. 

2.1 Conceitos de Principio 

Para melhor entender o conceito de principio constitucional e importante 

conhecer a acepcao da palavra principio no ambiente juridico. Contudo pode-se 

iniciar o estudo, analisando, o conceito de principio no ambito juridico, para so 

depois adentrar no conceito de principio constitucional. 

Principio de acordo com Ferreira (2011, p. 654) tern varios significados: " 1 . 

Momento ou local ou trecho em que algo tern origem. dois. Causa primaria; origem. 

3. Preceito, regra". 

Dessa forma ve-se que a palavra principio seja em qual acepgao pertenca, 

significa comeco, inicio, de ideias que norteiam algum sistema, conforme afirma 

Marinela (2010, p. 26): 

Principios sao preposicoes basicas, fundamentals, tipicas que condicionam 
todas as estruturas e institutos subsequentes de uma disciplina. Sao os 
alicerces, os fundamentos da ciencia e surgiu como parametro para a 
interpretacao das demais normas. 

Para Alexandrino e Paulo (2005, p. 108): 

Os principios sao ideias centrais de um sistema, estabelecendo, suas 
diretrizes e conferindo a ele um sentido Idgico, harmonioso e racional, o que 
possibilita uma adequada compreensao de seu modo de organizar-se. O 
principio determinou o alcance e sentido das regras de um ordenamento 
juridico. 
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De acordo com Silva (2009, p. 92): 

Os principios sao ordenacoes que se irradiam e imantam os sistemas de 
normas, sao [como observam Gomes Canotilho e Vital Moreira] 'nucleos de 
condensa tes ' nos quais confluem valores e bens constitucionais. Mas, 
como disseram os mesmos autores, 'os principios, que comecam por ser a 
base das normas juridicas, podem estar positivamente incorporados, 
transformando-se em normas-principio e constituindo preceitos basicos da 
organizacao constitucional'. (Destaques do autor) 

Carvalho (2006, p. 436-437) diz: 

Mas como origem, ponto de partida, 'principios de uma ciencia sao as 
proposicoes basicas, fundamentals, tipicas, que condicionam todas as 
estruturas subsequentes', sendo os alicerces, os fundamentos da ciencia. 
Classificam-se em: 
a) onivalentes ou universais, os que se encontram em qualquer ciencia (por 
exemplo, principio da identidade e da nao-contradicao); 
b) piurivalentes ou regionais, os que 'sao comuns a um determinado grupo 
de ciencia que guarda certa semelhanca entre si' (por exemplo, principios 
eticos, que interessam a moral, mas nao sao desprezados pela ciencia 
jurfdica); 
c) monovalentes os que fundamentam um s6 campo de conhecimento (por 
exemplo, principio da legalidade, que informa a ciencia do direito); 
d) setoriais os que informam um setor de determinada ciencia. 
[...] 
No ambito das ciencias em geral, principios sao 'verdades ou juizos 

fundamentals, que servem de alicerce ou de garantia de certeza a um 
conjunto de juizos, ordenados em um sistema de conceitos relativos a dada 
porcao da realidade. As vezes tambem se denominam principios certas 
proposicoes que, apesar de nao serem evidentes ou resultantes de 
evidencias, sao assumidas como fundantes da validez de um sistema 
particular de conhecimentos, como seus pressupostos necessarios'. 

E para complementar Bonavides (2009, p. 256) conceitua: "[...] principios sao 

verdades objetivas, nem sempre pertencentes ao mundo do ser, senao do dever -

ser, na qualidade de normas juridicas, dotadas de vigencia, validez e 

obrigatoriedade". 

Sendo assim, observa-se que os principios no Direito servem de orientacao, 

de base a formacao de diretrizes para todo ordenamento juridico. 

Visto anteriormente o conceito de principio no ambito juridico se analisara 

agora o conceito de principio constitucional. Morais (2010, p. 92) assim preceitua: 

Os principios constitucionais sao extraidos de enunciados normativos, com 
elevado grau de abstracao e generalidade, que preveem os valores que 
informam a ordem jurfdica com a finalidade de informar as atividades 
produtiva, interpretativa e aplicativa das regras, de sorte que eventual 
colisao e removida na dimensao do peso, a teor do criterio da ponderacao, 
com a prevalencia de algum principio concorrente. 
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Nos ensinamentos de Bastos (1999, p. 153-154): 

Os principios constitucionais sao aqueles que guardam os valores 
fundamentals da ordem jurfdica. Isto so e possfvel na medida em estes nao 
objetivam regular situacoes especificas, mas sim desejam lancar a sua 
forca sobre todo o mundo juridico. Alcancam os principios esta meta a 
proporcao que perdem o seu carater de precisao de conteudo, isto e, 
conforme vao perdendo densidade semantica, eles ascendem a uma 
posicao que Ihes permite sobressair, pairando sobre uma area muito mais 
ampla do que uma norma estabeiecedora de preceitos. Portanto, o que o 
principio perde em carga normativa ganha como forca valorativa a espraiar-
se por cima de um sem-numero de outras normas. 

Ve-se, portanto, a importancia de destacar o significado destes conceitos para 

a interpretacao e aplicagao da Constituigao e a nogao de como essas regras sao 

aplicadas onde os juristas se orientam e tern respaldo para seus fundamentos. 

Os principios podem ser explicitos e implicitos. Os explicitos sao principios 

que estao expressos na Constituigao, segundo Carvalho Filho (2008, p. 17): 

A Constituigao vigente, ao contrario das anteriores, dedicou um capitulo a 
Administragao Publica (Capitulo VII do Titulo III) e, no art. 37, deixou 
expressos os principios a serem observados por todas as pessoas 
administrativas de qualquer dos entes federativos. Convencionamos 
denomina-los de principios expressos exatamente pela mencao 
constitucional. (Destaques do autor). 

Para Alexandrino e Paulo (2005, p. 108): 

Dentre os principios informadores da atividade administrativa, avultam em 
importancia aqueles expressos no caput do art. 37 CF/1988. Ap6s a 
promulgacao da Emenda Constitucional n° 19/1998, cinco passaram a ser 
estes principios explicitos, a saber: a legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiencia (este ultimo acrescentado pela Emenda 
referida). 

Ja os principios implicitos estao ligados a interpretagao constitucional, e 

tambem sao denominados como principios reconhecidos. Carvalho Filho (2008, p. 

27), sobre este ponto destaca: 

Alem dos principios expressos, a Administracao Publica ainda se orienta por 
outras diretrizes que tambem se incluem em sua principiologia, e que por 
isso sao da mesma relevancia que aqueles. Doutrina e jurisprudencia 
usualmente a elas se referem, o que revela a sua aceitacao geral como 
regras de proceder da Administragao. £ por esse motivo que os 
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denominamos de principios reconhecidos, para acentuar exatamente 
essa aceitacao. (Destaques do autor) 

E bom conhecer um pouco desses principios implicitos. Sobre eles, conceitua 

Alexandrino e Paulo (2005, p. 118): 

O principio da supremacia do interesse publico e um principio implicito. 
Embora se encontre expressamente no texto constitucional, esse principio e 
decorrencia natural das instituicoes adotadas em nosso pais. Com efeito, 
por forca do regime democratico e do sistema representative presume-se 
que a atuacao do Estado sempre tenha por finalidade a tutela do interesse 
publico. 
O principio da supremacia do interesse publico informa todos os ramos do 
Direito Publico e possibilita que, nas relacoes juridicas nas quais figure o 
Estado como representante da sociedade, seus interesses prevalecem 
contra interesses particulares. Sempre que existir conflito entre o interesse 
publico e o interesse particular, devera prevalecer o interesse publico, 
tutelado pelo Estado, respeitados, entretanto, os direitos e garantias 
individuals expressos na Constituigao. 

No Principio da Autotutela Carvalho Filho (2008, p. 28) diz: 

A Administragao Publica comete equivocos no exerefcio de sua atividade, o 
que nao e nenhum pouco estranhavel em vista das multiplas tarefas a seu 
cargo. Defrontando-se com esses erros, no entanto, pode eia mesma reve-
los para restaurar a situacao de regularidade. Nao se trata apenas de uma 
faculdade, mas tambem de um dever, pois que nao se pode admitir que, 
diante de situagoes irregulares, permanega inerte e desinteressada. Na 
verdade, so restaurando a situagao de regularidade e que a Administragao 
observa o principio da legalidade, do qual a autotutela e um dos mais 
importantes corolarios. (Destaques do autor) 

O Principio da Indisponibilidade segundo Alexandrino e Paulo (2005, p. 120): 

Os bens e interesses publicos sao indisponiveis, vale dizer, nao pertencem 
a Administragao, tampouco a seus agentes publicos. A eles cabe apenas a 
sua gestao, em prol da coletividade, verdadeira titular dos direitos e 
interesses publicos. 
Em razao do principio da indisponibilidade do interesse e dos bens publicos, 
sao vedados ao administrador quaisquer atos que impliquem renuncia de 
direitos da Administragao ou que injustificadamente onerem a sociedade. 
Esse e um principio implicito, decorrente dos principios que norteiam a 
Administragao, como o da legalidade e da impessoalidade. 
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Principio da Continuidade dos servigos publicos conforme Carvalho Filho 
(2008, p. 29): 

Os servigos publicos buscam atender aos reclamos dos individuos em 
determinados setores sociais, Tais reclamos constituem muitas vezes 
necessidades prementes e inadiaveis da sociedade. A consequencia 16gica 
desse fato e o de que nao podem os servigos publicos ser interrompidos, 
devendo, ao contrario, ter normal continuidade. 

Principio da Seguranca Juridica para Carvalho Filho (2008, p. 30-31): 

As teorias juridicas modernas sempre procuram realgar a crise conflituosa 
entre os principios da legalidade e da estabilidade das relagoes juridicas. 
Se, de um lado, nao se pode relegar o postulado de observancia dos atos e 
condutas ao parametro estabelecidos na lei, de outro e preciso evitar que 
situagoes juridicas permanegam portodo o tempo em nivel de instabilidade, 
o que, evidentemente, provoca incertezas e receios entre os individuos. A 
prescrigao e a decadencia sao fatos juridicos atraves dos quais a ordem 
juridica confere destaque ao principio da estabilidade nas relagoes juridicas, 
ou, como se tern denominado atualmente, ao principio da seguranga 
juridica. 

Principio da Razoabilidade na licao de Alexandrino e Paulo (2005, p. 115): 

O principio da razoabilidade conduz as ideias de adequagao e de 
necessidade. Assim, nao basta que o ato da Administragao tenha uma 
finalidade legitima. E necessario que os meios empregados pela 
Administragao sejam adequados a consecugao do fim almejado e que sua 
utilizagao, especialmente quando se trata de medidas restritivas ou 
punitivas, seja realmente necessaria. 
Assim, o requisito adequagao obriga o administrador a perquirir se o ato por 
ele praticado mostra-se efetivamente apto a atingir os objetivos pretendidos 
(alcangara o ato os resultados almejados?). 

Principio da Proporcionalidade tambem na licao de Alexandrino e Paulo 

(2005, p. 116): 

Representa, em verdade, uma das vertentes do principio da razoabilidade. 
Isso porque a razoabilidade exige, entre outros aspectos, que haja 
proporcionalidade entre os meios utilizados pelo administrador publico e os 
fins que ele pretende alcangar. Se o ato administrativo nao guarda uma 
proporgao adequada entre os meios empregados e o fim almejado, sera um 
ato desproporcional, excessivo em relagao a essa finalidade visada. 
Segundo o principio da proporcionalidade, a Administragao nao deve 
restringir os direitos dos particulares alem do que caberia, do que seria 
necessario, pois impor medidas com intensidade ou extensao superflua, 
desnecessaria, induz a ilegalidade do ato, por abuso de poder. 
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Desse modo os principios implicitos advem ou decorrem das disposicoes 

constitucionais, sempre se referindo a atuacao da Administragao Publica em geral, 

apesar de nao terem essas disposicoes expressa, os principios implicitos estao 

sempre embutidos no contexto de muitas regras, como tambem fazem parte da 

elaboracao doutrinaria e jurisprudencial, alem de servirem como parametro de 

controle de constitucionalidade. 

Depois de estudar e conhecer melhor o termo principio, do que realmente e 

principio no ambito juridico e principio constitucional, destaca-se a diferenga entre 

principios e regras feitas por varios doutrinadores. 

Para Canotilho (2001, p. 1124): 

Saber como distinguir, no ambito do superconceito norma entre regras e 
principios, e uma tarefa particularmente complexa. Varios sao os criterios 
sugeridos. 
a) Grau de abstragao: os principios sao normas com um grau de abstracao 
relativamente elevada; de modo diverso, as regras possuem uma abstracao 
relativamente reduzida. 
b) Grau de determinabiiidade na aplicacao do caso concreto: os principios, 
por serem vagos e indeterminados, carecem de mediacoes concretizadoras 
(do legislador do juiz), enquanto as regras sao susceptiveis de aplicacao 
direta. 
c) Caracter de fundamentalidade no sistema das fontes de direito: os 
principios sao normas de natureza ou com um papel fundamental no 
ordenamento juridico devido a sua posicao hierarquica no sistema das 
fontes (ex.: principios constitucionais) ou a sua importancia estruturante 
dentro do sistema juridico (ex.: principio do Estado de Direito). 
d) 'Proximidade' da ideia de direito: os principios sao 'estandards' 
juridicamente vinculantes radicados nas exigencias de 'justica' (Dworkin) ou 
na 'ideia de direito' (Larenz); as regras podem ser normas vinculativas com 
um conteudo meramente funcional. 
e) Natureza Normogenetica: os principios sao fundamentos de regras, isto 
e, sao normas que estao na base ou constituem a ratio de regras juridicas, 
desempenhando, por isso, uma funcao normogenetica fundamentante. 
(Destaques do autor) 

Na ligao de Jorge Miranda apud Carvalho (2006, p. 437): 

Os principios e as regras sao especie de normas juridicas, porque ambos 
dizem o que deve ser. A distincao entre os dois e uma distincao entre dois 
tipos de normas. Jorge Miranda esclarece que os principios 'nao se colocam 
alem ou acima do direito (ou do pr6prio direito positivo); tambem eles -
numa visao ampla, superadora de concepcao positivistas, literalistas e 
absolutizantes das fontes legais - fazem parte do complexo ordenamental. 
Nao se contrapoem as normas, contrapoem-se tao - somente aos 
preceitos; as normas juridicas e que se dividem em normas - principios e 
normas disposicSes'. 
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No conceito de Pena apud Carvalho (2006, p. 443): 

Considerando a estrutura, divide as normas constitucionais em regras e 
principios, com base em cinco criterios {conteudo, origem, efeitos, forma de 
apiicagao e fungao do ordenamento juridico). 
Quanta ao conteudo, os principios contem a previsao de um valor 
fundamental da ordem juridica, enquanto que as regras contem a descrigao 
de uma situagao de fato (antecedente) e a prescrigao de uma conduta entre 
sujeitos, afetada por tres modais deonticos, traduzidos em obrigacao, 
permissao ou proibicao (consequente). Os principios, por conseguinte, em 
comparacao as regras, sao identificados pelo maior grau de abstragao e 
generalidade, posto que as normas juridicas sao diferenciadas de acordo 
com a medida de concretizagao do Direito Constitucional. 
Quanta a origem, a validade dos principios decorre de seu prdprio 
conteudo, enquanto que a validade das regras deflui de outras regras, em 
virtude de sua produgao em conformidade com o ordenamento 
constitucional. Disso resulta que os conflitos de principios sao solucionados 
na dimensao do peso, utilizando-se o criterio da ponderagao, e os conflitos 
de regras na dimensao da validade, utilizando-se os criterios cronologico 
{lex posterior derogat priori), hierarquico {lex superior derogat lex inferior) ou 
especialidade {lex specialis derogat general). 
Quanta aos efeitos, a eficacia das regras e delimitada pelo enunciado, ao 
passo que a eficacia dos principios e relativamente irideterminada na ordem 
jurfdica. Assim, os principios sao dotados de efeitos indeterminados a partir 
do nucleo essencial, como tambem, ainda que possam ser delimitados os 
efeitos pretendidos pela norma juridica, os meios para alcanga-los sao 
multiplos. 
Quanta a forma de apiicagao, as regras incidem sobre o conceito dos fatos 
descritos nos seus antecedentes normativos, e os principios nao comportam 
a subsuncao. Portanto, e possivel que as regras sejam aplicadas 
coercitivamente a hipoteses determinadas, enquanto que ha a necessidade 
de mediacao concretizadora para os principios tornarem-se aplicaveis a 
hipoteses determinaveis. 
Quanta a fungao no ordenamento juridico, os principios sao multifuncionais, 
e as regras sao unifuncionais. Os principios sao destinados especialmente 
as atividades produtiva (fungao normogenetica), interpretativa (fungao 
exetica), e aplicativa (fungao integrativa), de forma a sistematizar o Direito 
Constitucional (fungao sistemica). Portanto, os principios dirigem toda a 
fenomenologia da incidencia das regras que formam o sistema 
constitucional. (Destaques do autor) 

Segundo Carvalho (2006, p. 442): 

Anote-se ainda que a diferenciagao entre regras juridicas e principios pode 
ser feita utilizando-se duas concepgoes basicas, chamadas de concepgao 
debil e concepgao forte. Na primeira, a distingao se da apenas em nfvel de 
grau, ou seja, os principios seriam normas de um grau de generalidade 
relativamente alto, enquanto que as regras teriam um nfvel relativamente 
baixo. Para a concepgao forte dos principios ha uma diferenga de 
qualidade, que se revela clara nas colisoes de principios e no conflito de 
regras, acima examinado. 

Sendo assim, entende-se que a Constituigao e formada pelo sistema de 

e principios. Os principios como se pode observar tern uma posicao 
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privilegiada no topo normativo, mas que sua superioridade normativa, nao impede 

que as regras sejam usadas e que ambas integrem em sua juridicidade. 

2.2 Fungao dos Principios 

Alem de conhecer os principios, faz-se necessario conhecer sua fungao, para 

que possa ser aplicado corretamente. Os principios dao coerencia geral ao sistema, 

e sao indispensaveis na fungao ordenadora, pois tern um papel fundamental na 

formagao de norma que segundo Carvalho (2006, p. 433): 

Verifica-se, entao, a indispensabilidade dos principios constitucionais na sua 
fungao ordenadora, nao so porque harmonizam e unificam o sistema 
constitucional, como tambem porque reveiam a nova ideia de Direito (nocao 
do justo no piano da vida e no piano politico), por expressarem o conjunto 
de valores que inspirou o constituinte na elaboragao da Constituigao, 
orientando ainda as suas decisoes politicas fundamentals. 

No tocante as fungoes dos principios, a primeira delas e a fungao axiologica 

que de acordo com Carvalho (2006, p. 433-434): 

Os principios expressam valores fundamentals adotados pela sociedade 
politica (fungao axiologica), vertidos no ordenamento juridico, e informam 
materialmente as demais normas, determinando integralmente qual deve 
ser a substancia e o limite do ato que executam. 
E, em decorrencia da sua 'referenda a valores ou da sua relevancia ou 
proximidade axiologica (da justiga, da ideia de direitos, dos fins de uma 
comunidade), os principios tern uma fungao normogenetica e uma fungao 
sistemica: sao os fundamentos de regras juridicas e tern uma idoneidade 
irradiante que Ihes permite ligar ou cimentar objetivamente todo o sistema 
constitucional'. (Destaques do autor). 

Ainda em relagao a fungao dos principios, Bastos (1999, ps. 55 -56) diz: 

Aos Principios costuma-se emprestar as seguintes fungSes. 
Em primeiro lugar, sobretudo nos momentos revolucionarios, resulta 
saliente a fungao ordenadora dos principios. As revolugoes, no mais das 
vezes, sao feitas em nome de poucos principios, a partir dos quais extrair-
se-ao os preceitos que, ao depois, mais direta e concretamente regerao a 
sociedade e o Estado. 
Outras vezes, os principios desempenham uma agao imediata, na medida 
em que tenham condigoes para serem auto-executaveis. 
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Exercem, ainda, uma acao tanto no piano integrativo e construtivo como no 
essencialmente prospective 
[...] 
No primeiro caso, os principios ficam a merce de uma legislacao integradora 
que Ihes de eficacia. 
No segundo caso, na sua funcao prospectiva, os principios procuram 
ganhar uma aplicabilidade cada vez maior, destilando o seu conteudo por 
diversos setores da vida social. 

Dessa forma, os principios sao partes integrantes da Constituigao e e atraves 

deles que sao guiados os juristas, alem de serem instrumentos para resolucao de 

situagoes juridicas. 

Conforme Carvalho (2006, p. 434-435): 

Os principios tern fungSo fundamentadora, por ocuparem a mais eievada 
posicao hierarquica no sistema de fontes do direito e serem o fundamento 
de toda a ordem juridica. 
A funcao hermeneutica dos principios permite aos juizes extrair a essencia 
de uma determinada disposicao legal, servindo ainda de limite protetivo 
contra a arbitrariedade. 
Outra funcao desempenhada pelos principios constitucionais e a integrativa 
ou supletiva, por preencherem lacunas deixadas pelas normas 
constitucionais, tendo em vista a textura aberta das Constituicoes 
contemporaneas, 
Mencione-se, finalmente, a fungao limitativa, pela qual os principios 
constitucionais atuam no sentido de impedir a produgao de normas juridicas 
que visem reduzir a sua eficacia, uma vez que tais normas se voltam para a 
efetivagao dos principios, como mandamentos nucleares do sistema 
constitucional. (Destaques do autor) 

Ve-se entao que os principios exercem realmente muitas funcoes e que todas 

elas sao importantes, porque em cada situacao diferente, as mesmas vao ser 

manejadas. 
E ainda segundo Bobbio apud Bonavides (2009, p. 284): 

Na classificacao que fez dos Principios, Bobbio foi mais amplo ainda: 
reconheceu-lhes uma tetradimensionalidade funcional. Congregam eles, 
segundo Bobbio, as seguintes funcoes: a fungao interpretativa, a fungao 
integrativa, a fungao diretiva ('propria dos principios programaticos da 
Constituigao") e a fungao limitativa, sendo maximo o grau de 'intensidade 
vinculante' dos principios no exercicio das fungSes limitativa e integrativa, e 
diminuto ou declinante em se tratando das fungSes interpretativa e diretiva. 

Alem de serem os principios vetores de interpretacao, sao eles que dao 

coerencia ao sistema normativo. Sem eles os diplomas legais so teriam em comum o 

fato de estarem compilados no mesmo diploma juridico. 
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Para Bastos (1999, p. 154): 

Os principios impoem carater de sistema a Constituigao. Sem eles a 
Constituigao se pareceria mais com um aglomerado de normas que so 
teriam em comum o fato de estarem juntas no mesmo diploma juridico, do 
que com um todo sistematico e congruente. Desta forma por mais que 
certas normas constitucionais demonstrem estar em contradigao, esta 
aparente contradigao deve ser minimizada pela forca catalisadora dos 
principios. 
Outra fungao muito importante dos principios e servir como criterio de 
interpretagao das normas constitucionais, seja ao legislador ordinario, no 
momento de criagao das normas infraconstitucionais, seja aos juizes, no 
momento de apiicagao do direito, seja aos proprios cidadaos, no momento 
da realizagao de seus direitos. 

Portanto, analisando todas essas funcoes dos principios, conclui-se que os 

aplicadores do direito tern sempre que observar e conhecer cada uma delas. 

Ademais, na atualidade, sempre surgirao situacoes novas, sendo necessario um 

conhecimento vasto daqueles que manejam as normas juridicas. 

2.3 Classificacao dos Principios 

Os autores classificam os principios baseando-se em variados metodos que 

muitas vezes divergem ou diferenciam-se entre si. Alguns os classificam por seu 

ambito de atuagao, outros quanta a sua materia. 

Conforme Canotilho (2001, p. 1128-1131) os principios dividem-se em: 

Consideram-se principios juridicos fundamentals os principios 
historicamente objectivados e progressivamente introduzidos na consciencia 
juridica e que encontram uma recepgao expressa ou implicita no texto 
constitucional. Pertencem a ordem juridica positiva e constituem um 
importante fundamento para a interpretagao, integragao, conhecimento e 
apiicagao do direito positivo. Mais rigorosamente,. dir-se-a, em primeiro 
lugar, que os principios tern uma fungao negativa particularmente relevante 
nos 'casos limites' ('Estado de Direito e de Nao Direito', 'Estado 
Democratico e ditadura'). A fungao negativa dos principios e ainda 
importante noutros casos onde nao esta em causa a negagao do Estado de 
Direito e da legalidade democratica, mas emerge com perigo o 'excesso de 
poder'. [...] principios politicamente conformadores: os principios 
constitucionais que explicitam as valoragoes politicas fundamentals do 
legislador constituinte. Nestes principios se condensam as opgoes politicas 
nucleares e se reflecte a ideologia inspiradora da constituigao. Expressando 
as concepgoes politicas triunfantes ou dominantes numa assembleia 
constituinte, os principios politico-constitucionais sao o cerne politico de 
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uma constituigao politics, nao admirando que: (1) sejam reconhecidos como 
limites do poder de revisao; (2) se revelem os principios mais directamente 
visados no caso de alteracao profunda do regime politico, [...] principios 
constitucionais impositivos: subsumem-se todos os principios que 
impoem aos orgaos do Estado, sobretudo ao legislador, a realizagao de fins 
e a execugSo de tarefas. Sao, portanto, principios dinamicos, 
prospectivamente orientados. Estes principios designam-se, muitas vezes, 
por 'preceitos definidores dos fins do Estado' (assim Scheuner: 
Staatszielbestimmungen), 1 principios directivos fundamentaisl (Hafelin), ou 
'normas programaticas, definidoras de fins ou tarefas'. 
Como exemplo de principios constitucionais impositivos podem apontar-se o 
principio da independencia nacional e o principio da correccao das 
desigualdades na distribuicao da riqueza e do rendimento (arts. 9.°/d e 
81.°/b). Tracam. Sobretudo para o legislador, linhas rectrizes da sua 
actividade politica e legislativa. [...] principios garantia.: Ha outros 
principios que visam instituir directa e imediatamente uma garantia dos 
cidadaos. E-lhes atribuida uma densidade de autentica norma juridica e 
uma forca determinante, positiva e negativa. Refiram-se, a titulo de 
exemplo, o principio de nullum crimen sine lege e de nulla poena sine lege 
(cfr. Art. 29,°), o principio do juiz natural (cfr. Art. 32,°/7), os principios de 
non bis in idem e in dubio pro reo (cfr. arts. 29°/4, 32,°/2). 
Como se disse, este principios traduzem-se no estabelecimento directo de 
garantias para os cidadaos e dai que os autores Ihes chamem principio em 
forma de norma juridica' (Larenz) e considerem o legislador estreitamente 
vinculado na sua aplicacao. (Destaques do autor) 

Para Silva (2009, p. 93) sao duas a classificacao dos principios: 

Principios politico-constitucionais - Constituem-se daquelas decisoes 
politicas fundamentals concretizadas em normas conformadoras do sistema 
constitucional positivo, e sao, segundo Crisafulli, normas-principio, isto e, 
'normas fundamentals de que derivam logicamente (e em que, portanto ja 
se manifestaram implicitamente) as normas part iculars regulando 
imediatamente relagoes especificas da vida social'. Manifestam-se como 
principios constitucionais fundamentals, positivados em normas-principio 
que 'traduzem as opcoes politicas fundamentais conformadoras da 
Constituigao', segundo Gomes Canotilho, ou, de outro quadrante, sao 
decisoes politicas fundamentais sobre a particular forma de existencia 
politica da nagao, na concepgao de Carl Schmitt. Sao esses principios 
fundamentais que constituem a materia dos arts. 1° a 4° do Titulo I da 
Constituicao. 
Principios juridico-constitucionais - Sao principios constitucionais gerais 
informadores da ordem juridica nacional. Decorrem de certas normas 
constitucionais e, nao raro, constituem desdobramentos (ou principios 
derivados) dos fundamentais, como o principio da supremacia da 
constituigao e o conseqiiente principio da constitucionalidade, o principio da 
legalidade, o principio da isonomia, o principio da autonomia individual, de 
corrente da declaragao dos direitos, o da protegao social dos trabalhadores, 
fluinte de declaragao dos direitos sociais, o da protegao da familia, do 
ensino e da cultura, o da independencia da magistratura, o da autonomia 
municipal, os da organizagao e representagao partidaria, e os chamados 
principios-garantias (o do nullum crimen sine lege e da nulla poena sine 
lege, o do devido processo legal, o do juiz natural, o do contraditdrio entre 
outros, que figuram nos incs. XXXVIII a LX do art. 5°. (Destaques do autor) 
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Na concepgao de Morais (2010, p. 94-96) os principios constitucionais sao 

divididos em tres especies; fundamentais, gerais e setoriais ou especiais. 

1) Principios constitucionais fundamentais: sao sintese das normas 
constitucionais, que a eles podem ser direta ou indiretamente reduzidas, 
com o objetivo de organizar o Estado. 
2) Principios constitucionais gerais: sao desdobramentos dos principios 
fundamentais, que sao irradiados pelo ordenamento constitucional, com o 
objeto de limiar o poder imanente ao Estado. 
3) Principios constitucionais setoriais: informam um complexo de normas 
constitucionais afetados a um determinado ramo do Direito Positivo. 

Ainda no enfoque da classificacao dos principios constitucionais, Ferreira 

Filho (2010, p. 419) classifica-os de duas formas: 

Principios Inferidos: Com efeito, as Constituicoes dogmaticas do seculo 
XVIII, do seculo XIX, da primeira metade do seculo XX, incorporavam 
principios que nelas apareciam como regras. A partir destas e que eles 
eram inferidos. Sem duvida, na atividade de elaboracao da Constituicao, 
estavam claros como diretrizes na mente dos constituintes, mas como que 
desapareciam quando feita a obra, como andaimes que se retiram de uma 
construcao terminada. Destarte, na Constituigao estao sempre implicitos 
alguns principios que podem ser designados pro principios inferidos. 
Principios Prescritivos: Sao editados para prescrever linhas de conduta, ou 
de orientagao, que indicam o rumo da efetivagao da Constituigao. Eles 
traduzem certamente valores que inspiram a Lei Magna. Sao normas, e 
normas juridicas, tanto quanta as regras, podendo ser, segundo a Carta 
determine, de apiicagao imediata (o que significa - ja se disse - que ao 
aplicador e 'delegada' a sua concretizagao). 

Outros autores ainda classificam os principios em: principios constitucionais 

maiores e menores. Nao levando em conta uma escala hierarquica, mas sim, 

baseando-se no fato de estarem ora agrupados em um unico bloco (menores), ora 

disseminados por todo o texto do diploma legal (maiores). Todavia, essas 

classificacoes nao sao antagonicas, ao contrario sao complementares. 

Diante desses conceitos, ve-se o quanta sao importantes as classificacoes 

dadas pelos autores, embora sejam diferentes, sao essenciais para a apiicagao do 

principio, como tambem para compor o objetivo final desse principio que e 

necessario inseri-los no ordenamento juridico de forma correta e concreta. 
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3 O PAPEL DOS PRINCIPIOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA BRASILEIRA 

Os principios representam um papei fundamental na Administragao Publica 

brasileira, porque e atraves deles que a Administragao Publica e operacionalizada, 

neste capitulo se estudara, seus aspectos conceituais, os principios regentes e os 

atributos de validez do Direito nos principios vigentes da Administragao Publica 

brasileira. 

3.1 Aspectos conceituais da Administragao Publica 

A Administragao Publica e um conjunto de orgaos e atividades realizadas pelo 

Estado com o objetivo de atender a necessidade de toda a coletividade. Pode ser 

conceituada pela doutrina de diversas formas, e sendo assim para se ter um 

entendimento melhor se analisara alguns concertos que conforme Oliveira (2010, p. 

03) diz: 

Considera-se Administragao Publica o conjunto de atividades 
administrativas desempenhadas pelo Estado, tanto pelo Poder executive 
detentor da maior parcela, quanta pelos poderes legislativo e judiciario 
atraves de seus 6rgaos, agentes e entidades, buscando entendimento das 
necessidades concretas do povo. 

Para Marinela (2010, p. 19): 

Administragao e todo o aparelhamento do Estado pre-ordenado a 
realizagao de servigos, visando a satisfagao das necessidades coletivas. 
Nao pratica atos de governo; pratica atos de execugao, com maior ou menor 
autonomia funcional. Conforme a competencia dos orgaos e de seus 
agentes e o instrumental de que disp6e o Estado para colocar em pratica as 
opgoes politicas do governo. (Destaques do autor) 

Existem divergencias doutrinarias no tocante ao conceito de Administragao 

Publica, porem a consenso, segundo Carvalho Filho (2009, p. 09-10): 

Ha um consenso entre os autores no sentido de que a expressao 
'Administragao Publica' e de certo modo duvidosa, exprimindo mais de um 
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sentido, Uma das razoes para o fato e a externa gama de tarefas e 
atividades que compoem o objetivo do Estado. Outra e o pr6prio numero de 
orgaos e agentes publicos incumbidos de sua execugao. Exatamente por 
isso e que, para melhor precisar o sentido da expressao, devemos dividi-la 
sobre a otica dos executores da atividade publica, de um lado, e da propria 
atividade de outro. 

A expressao Administragao Publica e usada para descrever os atos 

praticados nas atividades estatais, como tambem a organizagao dos orgaos, 

entidades, agentes publicos que juntos tern o objetivo de atender a finalidade do 

Estado. 

Dessa forma a Administracao Publica permite dois sentidos: amplo e restrito, 

segundo Alexandrino e Paulo (2005, p. 14): 

No seu sentido amplo, a expressao abrange tanto os orgaos 
governamentais (Governo), aos quais cabe tracar os pianos e diretrizes de 
agao, quanto os 6rgaos administrativos, subordinados, de execucao 
(Administracao Publica em sentido estrito), aos quais incumbe executar os 
pianos governamentais. A Administragao Publica em sentido amplo, 
portanto, compreende tanto a fungao politica, que estabelece as diretrizes 
governamentais, quanto a fungao administrativa, que as executa. 
[...] 
O conceito de Administragao Publica em sentido estrito nao alcanga a 
fungao politica do Governo, de fixagao de pianos e diretrizes 
governamentais, mas tao-somente a fungao propriamente administrativa, de 
execugao de atividades administrativas. 

Ainda no sentido estrito a Administragao Publica recebe dois sentidos: 

subjetivo, formal ou organico e o objetivo, material ou funcional que de acordo com 

Di Pietro (2001, p. 54): 

[...] a) em sentido subjetivo, formal ou organico, ela designa os entes que 
exercem atividade administrativa; compreende pessoas juridicas, orgaos 
e agentes publicos incumbidos de exercer uma das fungoes em que se 
triparte a atividade estatal: a fungao administrativa; 
b) em sentido objetivo, material ou funcional, ela designa a natureza da 
atividade exercida pelos referidos entes; neste sentido, a Administragao 
Publica e a propria fungao administrativa que incumbe, 
predominantemente, ao planejar e executar. (Destaques do autor) 

A Administragao Publica pode ser dividida em Direta ou Indireta. A primeira e 

formada pelos orgaos que detem a competencia centralizada para realizar as 

atividades do Estado. A segunda e formada por pessoas administrativas que estao 

subordinadas e recebe a delegagao para realizarem as atividades administrativas de 

forma descentralizada. 
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Segundo Bastos (1999, p. 323): 

Quando as atividades administrativas sao realizadas pela propria 
Administracao Publica (na esfera federal, estaduai ou municipal), atraves de 
seus orgaos internos, temos a Administragao direta ou centralizada. Por 
outro lado, quando a Administracao confia a outra pessoa juridica -
autarquia, sociedade de economia mista, empresa publica, fundagao - a 
realizagao de tais misteres, temos a Administragao indireta ou 
descentralizada. Assim, a Administragao direta e aquela que Integra os 
prdprios Poderes que compoem as pessoas juridicas de direito publico com 
capacidade politica. Ter capacidade politica significa ter capacidade 
legislativa, ou seja, ter a possibilidade de editar suas proprias leis. 

Na concepgao de Silva (2009, p. 655-656): 

A complexidade aumenta se nos lembrarmos que cada qual dessas 
AdministragSes pode descentralizar-se, de onde a formagao, de um lado, de 
administragao centralizada, como conjunto de drgaos administrativos 
subordinados diretamente ao Poder Executivo de cada uma daquelas 
esferas governamentais autonomas - chamada, por isso, Administragao 
direta -, e, de outro lado, de administragao descentralizada, como drgaos 
integrados nas muitas entidade personalizadas de prestagao de servigos ou 
exploragao de atividades economicas, vinculadas a cada um dos Poderes 
Executivos daquelas mesmas esferas governamentais - dita, por isso, 
Administragao indireta, e ainda a fundacional. (Destaques do autor) 

E ainda Carvalho Filho (2008, p. 426 e 430) conceitua: 

Administragao Direta e o conjunto de orgaos que integram as pessoas 
federativas, aos quais foi atribuida a competencia para o exercicio, de forma 
centralizada, das atividades administrativas do Estado. Em outras palavras, 
significa que a Administragao Publica e, ao mesmo tempo, a titular e a 
executora do servigo publico'. 
Administragao Indireta do Estado e o conjunto de pessoas administrativas 
que, vinculadas a respectiva Administragao Direta, tern o objetivo de 
desempenhar as atividades administrativas de forma descentralizada. 
(Destaques do autor) 

Diante desses conceitos constata-se, que independente do sentido da 

Administracao Publica, a sua fungao primordial, o objetivo, e a execugao por meios 

de suas atividades administrativas do bem comum, sempre em busca do melhor e 

tentando adequar o Estado as necessidades da sociedade, aplicando-se com 

eficiencia. 

Contudo observa-se que a finalidade da Administragao e prestar sua atividade 

administrativa a todos, ou seja, de interesse geral da coletividade, que segundo 

Marinela (2010, p. 20): 
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A natureza da Administragao Publica, enquanto atividade administrativa, e 
de munus publico, de encargo, para quern a exerce, caracterizando-se 
como um dever de defesa, conservacao e aprimoramento dos bens, 
servigos e interesses da coletividade, nao se admitindo a liberdade para a 
perseguigao de outros interesses, (Destaques do autor) 

Assim, a Administragao Publica tern sua meta em permitir que a sociedade 

seja beneficiada com seus servigos de modo igual e despretensioso, com 

responsabilidade e zelo pela coisa publica, sendo instrumento essencial para a 

operacionalizagao da maquina estatal. 

3.2 Principios Regentes 

Na Administragao Publica, permeiam varios principios que a norteiam que sao 

considerados principios gerais, que sao: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 

Publicidade e Eficiencia. Os agentes publicos estao adstritos a ele. Sao vinculativos 

e norteiam a prestagao administrativa. 

Segundo Silva (2009, p. 666): 

Sao destinados, de um lado, a orientar a agao do administrador na pratica 
dos atos administrativos e, de outro lado, a garantir a boa administragao, 
que se consubstancia na correta gestao dos neg6cios publicos e no manejo 
dos recursos publicos (dinheiro, bens e servigos) no interesse coletivo, com 
o que tambem se assegura aos administrados o seu direito a praticas 
administrativas honestas e probas. (Destaques do autor) 

Nas ligoes de Carvalho Filho (2008, p. 16) "Principios administrativos sao os 

postulados fundamentais que inspiram todo o modo de agir da Administragao 

Publica. Representam canones pre-normativos, norteando a conduta do Estado 

quando no exercicio de atividades administrativas." 

A Constituigao vigente dedicou um capitulo a Administragao Publica e dessa 

forma deixou evidente os principios a serem seguidos pela Administragao, sao os 

chamados principios expressos, que se as diretrizes da Administragao nao tiverem 

compativel com eles nao serao validos. 
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O Principio da Legalidade conforme Bastos (1999, p. 325): 

E um dos sustentaculos fundamentais do Estado de Direito. Embora este 
nao se confunda com a lei, nao ha negar-se, todavia, ser esta uma das suas 
expressoes basilares. E nela que os individuos encontram o fundamento 
das suas prerrogativas, assim como a fonte de seus deveres. E principio, 
pois, generico do nosso direito, esculpido como direito fundamental (CF, art. 
5°, II). 

Na concepgao de Mello (2010, p. 100): 

O principio da legalidade e o da completa submissap da Administracao as 
leis. Esta deve tao-somente obedece-las, cumpri-Ias, po-las em pratica. Dai 
que a atividade de todos os seus agentes, desde o que Ihe ocupa a cuspide, 
isto e, o Presidente da Republica, ate o mais modesto dos servidores, so 
pode ser o de doceis, reveremos, obsequiosos cumpridores das disposicoes 
gerais fixadas pelo Poder Legislative pois esta e a posigao que Ihes 
compete no Direito brasileira. 

Desta forma, o Principio da Legalidade, alem de ser sustentaculo fundamental 

do direito deixa claro que a unica vontade que prevalece na Administragao e a da lei, 

nao tendo importancia a vontade pessoal do administrador. 

O Principio da Impessoalidade segundo Silva (2009, p. 667): 

O principio ou regra da impessoalidade da Administragao Publica significa 
que os atos e provimentos administrativos sao imputaveis nao ao 
funcionario que os pratica mais ao orgao ou entidade administrativa em 
nome do qual age o funcionario. Este e um mero agente da Administragao 
Publica, de sorte que nao e ele o autor institucional do ato. Ele e apenas o 
6rgao que formalmente manifesta a vontade estatal. Por conseguinte, o 
administrador nao se confronta com o funcionario x ou y que expediu o ato, 
mas com a entidade cuja vontade foi manifestada por ele. 

De acordo com Bastos (1999, p. 326-327): 

O campo por excelencia em que medra o atentado a impessoalidade e o da 
discricionariedade. Aqui, ao moldar o seu comportamento, cabe a pratica da 
escolha de um ato que melhor atenda a finalidade legal. Nesta ocasiao e 
que o administrador pode ser tentado a substituir o interesse coletivo por 
consideragdes de ordem pessoal, favorecendo ou discriminando sem 
justificagao legal. A introdugao destes elementos estranhos a preocupagao 
legal macula, sem duvida, o ato do vicio tecnicamente chamado de desvio 
de finalidade ou abuso de poder. O ato torna-se arbitrario. O primado da lei 
cede diante da conveniencia do administrador. 
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Assim, o administrador por poder usar da discricionariedade algumas vezes, 

deixa de praticar ato que esteja dentro da lei e dessa forma impoe vontade pessoal, 

e impondo sua vontade pessoal, esta desviando a finalidade do ato que tern que ser 

para beneficiar uma coletividade, nao o seu interesse pessoal, e que sempre que 

algum desvio de finalidade for cometido o responsavel nao e o funcionario, os atos e 

provimentos sao imputaveis ao orgao ou entidade administrativa, no qual ele 

trabalha. 

Principio da Moralidade conforme Carvalho Filho (2008, p. 19): 

O principio da moralidade impoe que o administrador publico nao dispense 
os preceitos eticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve nao 
so averiguar os criterios de conveniencia, oportunidade e justiga em suas 
acoes, mas tambem distinguir o que e honesto do que e desonesto. 
Acrescentamos que tal forma de conduta deve existir nao somente nas 
relagoes entre Administragao e os administrados em geral, como tambem 
internamente, ou seja, na relagao entre a Administragao e os agentes 
publicos que a integram. 

Para Bastos (1999, p. 328): 

A encampagao do principio da moralidade trouxe como consequencia o 
aumento do controle jurisdicional sobre a atividade administrativa. Alias, a 
concretizagao desse principio da-se em diversos pontos da Constituigao. O 
§ 4° do art. 37 postula que os atos de improbidade administrativa importarfio 
a suspensao dos direitos politicos, a perda da fungao publica, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erario, na forma e gradagao 
previstas em lei, sem prejuizo da agao penal cabivel. 

Diante desses conceitos percebe-se que este principio e importantissimo para 

a Administragao Publica, porque serve para coibir algumas acoes e atos praticados 

pelo administrador publico, hoje, a desonestidade, a falta de etica, e de zelo pelo 

dinheiro publico, e frequente, a moralidade nao acaba, mas diminui, justamente por 

ter meios de punir, por ter alguns direitos cerceados, e perder bens e ressarcir 

erario, sem contar que sua moral e imagem ficam arranhadas diante da sociedade. 

Principio da Publicidade de acordo com Silva (2009, p. 669): 

A publicidade sempre foi tida como um principio administrativo, porque se 
entende que o Poder Publico, por ser publico, deve agir com a maior 
transparencia possivel, a fim de que os administrados tenham, a toda hora, 
conhecimento do que os administradores estao fazendo. Especialmente 
exige-se que se publiquem atos que devam surtir efeitos externos, fora dos 
orgaos da Administragao. (Destaques do autor) 
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Para Meirelles (2010, p. 95 e 96): 

Publicidade e a divulgagao oficial do ato para conhecimento publico e inicio 
de seus efeitos externos. Dai porque as leis, atos e contratos 
administrativos que produzem consequencias juridicas fora dos orgaos que 
os emitem exigem publicidade para adquirirem validade universal, isto e, 
perante as partes e terceiros. (Destaques do autor) 

Contudo a publicagao deixa a Administragao mais transparente, oferta um ar 

de moralidade, mostrando que a coisa certa esta sendo feita e que o povo de modo 

geral pode acompanhar, como tambem os interessados direto no ato, alem de 

permitir que aquele que nao tiver satisfeito pode com os meios constitucionais 

cabiveis coibir esses atos. 

Principio da Eficiencia na ligao de Meirelles (2010, p. 98) diz: 

0 principio da eficiencia exige que a atividade administrativa seja exercida 
com presteza, perfeicao e rendimento funcional. E o mais moderno principio 
da fungao administrativa, que ja nao se contenta em ser desempenhada 
apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o servigo publico 
e satisfatdrio atendimento das necessidades da comunidade e seus 
membros. (Destaques do autor) 

O Principio da Eficiencia foi introduzido primeiro nas Constituicoes estaduais, 

conforme Moraes (2010, p. 332): 

No Direito Constitucional estadual, podemos citar a Constituigao Estadual 
do Estado do Tocantins que preve em seu art. 9° serem principios da 
Administragao Publica: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
razoabilidade e eficiencia; e o art. 19 da Constituigao do Estado de 
Rondonia que determina incumbir ao Poder Publico assegurar, na prestagao 
direta ou indireta dos servigos publicos, a efetividade dos requisitos, entre 
outros, da eficiencia, seguranga, continuidade dos servigos publicos. 
(Destaques do autor) 

Apos ter sido criado nas Constituicoes estaduais, o Principio da Eficiencia foi 

acrescido com a Reforma Administrativa e se destacou com a emenda constitucional 

n° 19, que determinou sua inclusao no caput do art. 37 do texto constitucional que 

diz: "A Administragao Publica direta e indireta de qualquer dos poderes da Uniao, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios da 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiencia". 
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Voltando ao conceito Di Pietro (2010, p. 83), comenta: 

O principio da eficiencia apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser 
considerado em relacao ao modo de atuagao do agente publico, do qual 
se espera o melhor desempenho possivel de suas atribuicoes, para lograr 
os melhores resultados; e em relacao ao modo de organizar, estruturar, 
discipiinar a Administracao Publica, tambem com o mesmo objetivo de 
alcangar os melhores resultados na prestagao do servigo publico. 
(Destaques do autor) 

Dessa forma conclui-se que o Principio da Eficiencia para ser bem aplicado 

tern que haver por parte da Administragao e de seus agentes comprometimento, 

preocupagao em levar com a prestagao de servigos solugoes, e aproximar mais as 

atividades do Estado aos problemas sociais, com o intuito da sociedade ter acesso 

dentro da legalidade a mais celeridade a resultados satisfatorios. 

3.3 Os atributos de validez do Direito nos principios vigentes da Administragao 

Publica Brasileira 

Para compreender e aplicar bem o Direito se faz necessario ter um 

conhecimento acerca de seus atributos de validez, e dessa forma ter como 

fundamentar e usa-los sempre que precisar. Os atributos de validez do Direito sao: 

vigencia, eficacia, efetividade e legitimidade. 

Segundo Nader (1997, p. 69): 

Vigencia significa que a norma, por atender a determinados requisites 
tecnico-formais de elaboragao e positividade, acha-se posta a 
executoriedade. E com ela que a norma juridica obtem obrigatoriedade e 
sao estabelecidos seus marcos temporais de validez: inicio e fim de 
obrigatoriedade. 

Assim a vigencia e um atributo importante na apiicagao da norma juridica, 

porque e atraves dela que se examina os requisitos essenciais na interpretagao, ou 

seja, se reaimente a lei esta vigendo, nao se tern nenhum vicio no processo de 

elaboragao, senao ha nem uma desobediencia ao requisito interno que tome a lei 

sem vigencia. 
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Na interpretacao de Nader (1997, p. 72-73): 

Por eficacia devemos designar o resultado social positive alcancado pelas 
normas juridicas. Lei eficaz e aqueia que provoca as consequencias sociais 
almejadas por seu autor ao elabora-la. Ao programar um conjunto de 
normas, o 6rgao criador tern por mira atender a realidade social, que 
apresenta algum tipo de problema. O instrumento normativo e empregado 
como recurso tecnico capaz de resolver a questao. Como processo de 
adaptacao social, o Direito e estabelecido de acordo com a situacao 
histdrica, sob medida para os fatos que desafiam o administrador. 

A eficacia se da quando na sociedade precisa de solucao para algum 

problema e e elaborada uma norma que caiba dentro do padrao daquela sociedade, 

e que consiga da melhor forma resolver essa questao, porem essa norma para 

produzir eficacia tern que ser planejada de forma minuciosa, com cautela e com 

vasto conhecimento da realidade social onde vai ser aplicado para que produza os 

efeitos desejados. 

Para Nader (1999, p. 73): 

Por efetividade nomeamos o fenomeno social de obediencia as normas 
juridicas. Por serem passfveis de transgressao, as normas nem sempre 
alcancam plena efetividade. O indice de adesao as regras depende de 
varios fatores, sendo certo que a coercibilidade - forca a servico do Direito -
atua como um dos estfmulos da efetividade. A adequagao do Direito ao fato, 
a racionalidade das formulas adotadas, o grau de justica contido na solucao 
preconizada para o problema social sao tambem alguns motivos que 
induzem a obediencia. A nogao de efetividade compreende, ainda, a 
apiicagao das normas pelos orgaos encarregados da administragao da 
justiga: tribunals e administradores. 

No entanto, para se mensurar a efetividade da norma e necessaria uma 

pesquisa sociologica, ou seja, um mecanismo que vai identificar se a norma esta 

sendo aplicada, se nao tiver porque nao esta sendo aplicado, para poder melhorar 

ou aprimora-la ou no caso substitui-la. A importancia da efetividade se da porque 

sem ela o Direito nao se adaptaria aos interesses da sociedade. 

No conceito de Nader (1999, p. 75), quando fala em legitimidade, deve se 

pautar em: 

Alem de atender a pressupostos extrinsecos, procedimentais, devera o 
Direito satisfazer a exigencia de ordem sociologica ou intrinseca, para obter 
validade e ser obrigatoria? Embora se espere do jurisfilosofo uma resposta 
concreta, o fato e que a comunidade de pensadores oferece uma 
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pluralidade de correntes ideologicas onde se observam inclinacoes de 
indole positivista, sociol6gica, espiritualista. 
O homo juridicus legalista se contenta apenas com o regime de legalidade, 
onde o relevante e o exame dos requisitos extrinsecos ou formais do 
ordenamento. Ele nao busca, em algum ponto fora da norma, a referenda 
legitimadora do Direito Positive Este seria um produto acabado com o 
atributo de vigencia. E o pensamento positivista projetado no ambito 
juridico. De inspiracao comteana, essa filosofia desenvolve a sua reflexao 
apenas com elementos objetivos fornecidos pela experiencia concreta. 

Contudo, a legitimidade foi estudada e conceituada por varias correntes de 

natureza sociologica e cada uma tinha seu proposito e sempre correspondia a 

legitimidade do Direito a algum acontecimento, sejam a fatos sociais, os desejos do 

povo ou na participacao desses via elaboragao das leis, porem o que o legitima, e 

respeitar a norma como toda sua justificativa etica. 

Entendendo os atributos de validez do Direito e introduzindo nos principios 

vigentes da Administragao Publica brasileira, muitos autores fazem distingao entre 

eficiencia e eficacia, que e de fundamental importancia para a ciencia da 

Administragao, segundo Carvalho Filho (2009, p. 27): 

A eficiencia transmite sentido relacionado ao modo pelo qual se processa o 
desempenho da atividade administrativa; a ideia diz respeito, portanto, a 
conduta dos agentes. Por outro lado, eficacia tern relacao com os meios e 
instrumentos empregados pelos agentes no exercicio de seus misteres na 
Administracao; o sentido aqui e tipicamente instrumental. 

Dessa forma entende-se que na eficiencia o profissional tern que realizar o 

trabalho de forma certa, sem erros, ja a eficacia tern como objetivo realizar o 

trabalho, que atinja o resultado perfeito. 

Apesar de toda inovagao ocorrida na consubstanciagao dos principios 

constitucionais hodiernamente a eficiencia na Administragao Publica esta sendo 

aplicada, tendo sido inserida no texto constitucional via Emenda n° 19/98, porem em 

muitos casos, nao esta atingindo a eficacia desejada, diria que com a modernizagao 

ou ate a globalizagao falta um preparo dos profissionais para acompanhar esse 

desenvolvimento, para que esses servidores produzam com eficiencia e precise que 

os administradores publicos invistam mais nos seus funcionarios, capacitando-os, 

automatizando os procedimentos e usando da tecnologia moderna, ai sim, a eficacia 

apareceria, porque alem de realizar o trabalho de forma correta, economizando 

tempo, ate custos com agilidade, a eficacia seria garantida com resultados perfeitos, 

os usuarios satisfeitos, com menos curtos e desperdicios do servigo prestado. 
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4 A APLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA EFICIENCIA NA PRESTACAO DE 
SERVICOS PUBLICOS 

Com a mudanga economica, que o Brasii passou a adotar atraves da Reforma 

Administrativa, o Principio da Eficiencia foi aplicado na Administragao Publica e 

consequentemente na prestagao dos servigos publicos atraves da Emenda 

Constitucional n° 19/98, nesse capitulo se retratara a eficiencia como principio, os 

requisitos aferidores da eficiencia nos servigos publicos e delineamento da eficiencia 

modernamente, analisando cada ponto para que se possa conhecer a amplitude da 

aplicabilidade desse principio. 

4.1 A eficiencia como principio 

Hodiernamente ve-se a necessidade em se aplicar o Principio da Eficiencia, 

que foi acrescido com a Reforma Administrativa e se destacou com a Emenda 

Constitucional que modificou o artigo 37 da Constituigao que diz: "A Administragao 

Publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municipios obedecera aos Principios de Legalidade, Impessoalidade, 

Moralidade, Publicidade e Eficiencia". 

No entanto, e importante entender o que e eficiencia como principio da 

Administragao Publica, dessa forma analisando o conceito de eficiencia que 

segundo Marinela (2010, p. 42): 

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

Ainda neste enfoque do que e eficiencia Silva (2009, p. 671): 

Eficiencia nao e um conceito juridico, mas economico; nao qualifica normas; 
qualifica atividades. Numa ideia muito geral, eficiencia significa fazer 
acontecer com racionalidade, o que implica medir os custos que a 
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satisfagao das necessidades publicas importam em relacao ao grau de 
utilidade alcangado. Assim, o principio da eficiencia, introduzido agora no 
art. 37 da Constituigao pela EC-19/98, orienta a atividade administrativa no 
sentido de conseguir os melhores resultados com os meios escassos de 
que se dispoe e a menor custo. Rege-se, pois, pela regra de consecugao do 
maior beneficio com o menor curso possfvel. Portanto, o principio da 
eficiencia administrativa tern como conteudo a relagao meios e resultados. 

Dessa forma o Principio da Eficiencia esta voltado para o beneficio da 

coletividade, ao alcance do bem comum, ou seja, os servigos publicos prestados 

pela Administragao ou por seus delegados, alem de satisfazerem os usuarios e fazer 

impor seus direitos, para o Estado quando bem aplicado de forma eficiente, o 

Principio da Eficiencia, ha uma maior economia do dinheiro publico, visto que a 

produtividade e economicidade reduzem desperdicios e alcanga o objetivo que e 

proporcionar a realizagao dos servigos adequados. 

0 Principio da Eficiencia foi aplicado na Administragao Publica com a 

Reforma Administrativa, quando se percebeu que precisaria de uma Administragao 

Publica, mais celere e que o controle e metodo de gestao utilizado pelo Estado, 

estavam trazendo morosidade, desperdicios e baixa produtividade, tornando assim 

ineficiente os servigos prestados pelo governo e seus agentes, conforme Di Pietro 

(2001, p. 84): 

No Piano Diretor da Reforma do Estado, elaborado em 1995, 
expressamente se afirma que 'reformar o Estado significa melhorar nao 
apenas a organizagao e o pessoal do Estado, mas tambem suas finangas e 
todo o seu sistema institucional-legal, de forma a permitir que o mesmo 
tenha uma relagao harmoniosa e positiva coma sociedade civil. A reforma 
do Estado permitira que o seu nucleo estrategico tome decisSes mais 
corretas e efetivas, e que seus servigos - tanto os exclusivos, quanto aos 
competitivos, que estarao apenas indiretamente subordinados na medida 
em que se transformem em organizagoes publicas nao estatais - operem 
muito eficientemente'. 

Nessa busca por melhorias a Administragao Publica passou a se espelhar na 

administragao de empreendimentos privados, ou seja, na Administragao Gerencial, 

que Alexandrino e Paulo (2005, p. 113) afirmam: 

Esse modelo de Administragao Publica, em que se privilegia a aferigao de 
resultados, com ampliagao da autonomia dos entes administrativos e 
redugao dos controles de atividades-meio, identifica-se com a nogao de 
administragao gerencial (frequentemente grafada cbm maiuscula), e tern 
como postulado central exatamente o principio da eficiencia. 
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Contudo, esse modelo de Administracao conhecida como gerencial veio na 

verdade para facilitar a Administragao, atraves do aumento da qualidade e da 

eficiencia dos servigos prestados pelo Estado, com a descentralizagao de poder, os 

objetivos passaram a ser os resultados eficientes. 

Para compreensao da tematica faz-se necessario enfatizar e compreender o 

que e servigo publico. Sobre ele, destaca Marinela (2010, p. 469): 

E considerado servico publico toda atividade de oferecimento de utilidade 
e comodidade material, destinada a satisfagao da coletividade, mas que 
pode ser utilizada singularmente pelos administrados, e que o Estado 
assume como pertinente a seus deveres e presta-a por si mesmo, ou por 
quern Ihe faca as vezes, sob um regime de direito publico, total ou 
parcialmente. (Destaques do autor) 

Para Meirelles (2010, p. 350-351): "Servigo Publico e todo aquele prestado 

pela Administragao ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para 

satisfazer necessidades essenciais ou secundarias da coletividade ou simples 

conveniencias do Estado". 

No entendimento de Carvalho Filho (2008, p. 305): "Servigo Publico e toda 

atividade prestado pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sob regime de 

direito publico, com vistas a satisfagao de necessidades essenciais e secundarias da 

coletividade". 

Diante desses concertos que chegam ate ser parecidos, porem divergentes 

para alguns doutrinadores que tern dificuldade de definir com precisao isso se da 

pela constante evolugao social, pelas inovagdes tecnologicas e pelo fenomeno da 

globalizagao que chega a mexer com as definigoes, mudar o entendimento e o 

conceito do que se entende por servigos publicos. 

Ademais, o Principio da Eficiencia trouxe muitas novidades para a 

Administragao Publica e introduziu alguns mecanismos no texto constitucional, com 

referenda ao servigo publico mais precisamente aos servidores. Aqui merece 

destaque o pensamento de Marinela (2010, p. 43): 

Quanto aos servidores, a eficiencia aparece como requisito indispensavel 
para a aquisicao e perda da garantia de estabilidade, conforme regras do 
art. 41 , da Constituicao Federal. Hoje um servidor publico, para adquirir a 
estabilidade, precisa ser aprovado em concurso publico, nomeado em cargo 
de provimento efetivo, cumprir os tres anos de efetivo exercfcio e ser 
aprovado em uma avaliacao especial de desempenho que representa um 
instrumento para se exigir mais dos servidores e com isso haver uma 
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administragao mais eficiente. Uma vez adquirida a estabilidade, ele podera 
perde-la em razao de decisao judicial transitada em julgado, processo 
administrativo com contraditorio e ampla defesa ou por meio de um 
procedimento de avaliacao periodica de desempenho, consoante 
regulamentacao por lei complementar, o que tambem representa 
mecanismo para realizacao da eficiencia. 

Outra seara que se destaca na qual o Principio da Eficiencia e aplicado, e na 

questao das escolas de governo para o aperfeicoamento dos servidores publicos, 

como preceitua Moraes (2010, p. 338): 

No § 2° do art. 39, a Emenda Constitucional n° 19/98 passou a estabelecer 
que a Uniao, os Estados e o Distrito Federal manterao escolas de governo 
par a formacao e o aperfeicoamento dos servidores publicos, constituindo-
se a participacao nos cursos um dos requisitos par a promocao na carreira, 
facultada, para isso, a celebracao de convenios ou contratos entre os entes 
federados; enquanto, no § 4° do art. 4 1 , previu-se como condicao 
obrigatoria para a aquisicao da estabilidade a avaliacao especial de 
desempenho por comissao instituida para essa finalidade. Apesar da 
inexistencia de obrigatoriedade constitucional dos Municipios instituirem e 
manterem escolas de governo, nos moldes ja citados, nada impede que 
legislativamente adiram a ideia de aumentar a eficiencia da administracao 
publica. 

Sendo assim os servidores publicos passaram a ser avaliados, pela 

Administragao de uma forma mais severa, tendo que obedecer as regras impostas 

para adquirir a estabilidade, com essa avaliacao o servidor desempenhara sua 

fungao com mais responsabilidade, com mais celeridade e exercendo a eficiencia, 

quanto a questao das escolas publicas mantida pelo governo para o 

aperfeigoamento dos servidores faz necessario porque muitas vezes o servidor 

precisa de uma reciclagem, necessitando participar de um curso que o torne mais 

atualizados, mais reiterados com as tecnologias, com a modernidade do mundo 

globalizado ou ate mesmo de um curso que o torne mais apto a ser promovido na 

sua carreira. Assim da mesma forma que o Principio da eficiencia tornou mais rigida 

a avaliagao dos servidores publicos, o governo em contra partida deu a oportunidade 

atraves das escolas de governo de se capacitarem para conseguirem suas 

promogoes na carreira. 

Na justiga o Principio da Eficiencia tambem foi aplicado segundo Meirelles 

(2010, p. 98-99): 
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Com a EC 45/2004 a eficiencia passou a ser um direito com sede 
constitucional, pois, no Titulo II, 'Dos Direitos e Garantias Fundamentais', 
inseriu no art. 5° o inc. LXXXVIII, que assegura a 'todos, no ambito judicial e 
administrativo', a 'razoavel duracao do processo e os meios que garantam a 
ceieridade de sua tramitacao'. Logo, a duracao do processo que nao se 
revelar razoavel afronta esse direito constitucional, ensejando a apuragao 
da responsabilidade do servidor que Ihe deu causa. E mais: diante do fato 
de a norma em foco assegurar tambem os 'meios' que garantam tal 
ceieridade, no nosso entender, o administrado ou interessado podera 
buscar a via judicial e obter ordem judicial que Ihe assegure a ceieridade 
razoavel do processo. 

Para Carvalho Filho (2008, p. 26): 

A Emenda Constitucional n° 45, de 8.12.2004 (denominada de 'Reforma do 
Judiciario'), acrescentou o inciso LXXVIII ao art. 5° da Constituicao. 
Estabelecendo. 'a todos no ambito judicial e administrativo, sao 
assegurados a razoavel duracao do processo e os meios que garantam 
a ceieridade e tramitacao'. O novo mandamento, cuja feicao e a de direito 
fundamental, tern por conteudo o principio da eficiencia no que se refere ao 
acesso a justiga e estampa inegavel reacao contra a insatisfacao da 
sociedade pela excessiva demora dos processos, praticamente tornando 
in6cuo o principio do acesso a justica para enfrentar Ies6es ou ameacas a 
direito (art. 5°, XXXV, CF). Note-se que a nova norma constitucional nao se 
cinge aos processos judiciais, mas tambem aqueles que tramitam na via 
administrativa, muitos destes, da mesma forma, objeto de irritante lentidao. 
Nao basta, porem, a inclusao do novo mandamento; urge que outras 
medidas sejam adotadas, em leis e regulamentos, para que a disposigao 
possa vir a ter densa efetividade. (Destaques do autor) 

Foi aplicado o Principio da Eficiencia nas regras da racionalizacao da 

maquina administrativa, conforme Marinela (2010, p. 43-44): 

Tambem representam implantagao do principio da eficiencia as regras 
quanto a racionalizacao da maquina administrativa, definidas no art. 169, da 
Constituicao. A Administracao Publica nao pode com despesa de pessoal, 
seja ativo ou inativo, exceder os limites previstos em lei complementar. 
Esses limites foram definidos pelo art. 19, da Lei Complementar n° 101/00, 
que dispoe sobre responsabilidade fiscal, e prega para a Uniao o limite de 
50% (cinquenta por cento) de sua receita corrente liquida. Para os Estado e 
Municipios, esse percentual e de 60% (sessenta por cento). A lei 
estabeleceu, em seu art. 70, um prazo de ate dois exercicios para 
eliminacao gradual dos excessos, observado o percentual de 50% a cada 
ano. 
Sendo assim, quando a Administragao gasta alem desses limites, e 
obrigatoria a redugao, a qual se inicia com o corte de pelo menos 20% das 
despesas com cargos em comissao e funeSes de confianca, passando em 
seguida para os servidores nao estaveis e, por fim, os servidores estaveis, 
sendo que s6 e possivel atingir o grupo seguinte, se esgotado o anterior. 
Com essas regras, a Administragao esta evitando os desperdicios. 
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Contudo, conclui-se que o Principio da Eficiencia foi inserido em muitos 

pontos importantes e trouxe bastantes beneficios e solucoes em alguns pontos, 

mas, para que essa apiicagao seja eficaz se torna necessario empenho por parte da 

Administragao e de seus agentes, alem da necessidade de se ter pessoas realmente 

capacitadas, com disposigao para prestar um servigo de qualidade, na qual o 

cidadao saia satisfeito com a prestagao do servigo por ele solicitado, e assim utilize-

se de meios que leve esse servigo a comunidade, de forma eficaz. 

4.2 Requisitos aferidores da eficiencia nos servigos publicos 

Antes poderia dizer que para um servigo publico ser eficiente, bastaria ser 

usada a presteza, rapidez e economicidade, ou seja, resolver tudo com agilidade e 

economia, deixando o cidadao satisfeito, ainda usam esses requisitos, mas muita 

coisa mudou, o cidadao passou a ser mais exigente e a conhecer seus direitos, 

atraves do.Direito do Consumidor, houve uma evolugao desses direitos, e o mesmo 

sabendo seus direitos, passou a exigi-lo, e como esses conhecimentos, passou a 

fazer parte das atividades prestadas pelo Estado, sendo fiscal dessas atividades, 

cobrando o que e certo, assim surgiu deveres por parte dos administradores que 

sendo bem executados e cumpridos podem deixar os servigos publicos mais 

eficiente. No decorrer desse topico sera abordado cada um. 

Na apiicagao do Principio da Eficiencia e de grande valia destacar a nova 

redagao dada ao § 3° do art. 37 da CF/88, que segundo Morais (1999, p. 38) diz: 

Assim, estabeleceu nova redagao ao § 3°, do art. 37, que preve que a lei 
disciplinary as formas de participagao do usuario na Administracao Publica 
direta e indireta, regulando especialmente as reclamacSes relativas a 
prestagao de servigos no atendimento ao usuario e a avaliagao peri6dica, 
externa e interna, da qualidade dos servigos; o acesso dos usuarios a 
registros administrativos e informagoes sobre atos de governo, observado o 
disposto no art. 5°, X e XXXIII; e a disciplina da representagao contra o 
exercicio negligente ou abusivo de cargo, emprego ou fungao na 
Administragao Publica. 

Essa nova redagao reforga o que foi falado anteriormente, que com a 

participagao do usuario na Administragao Publica, o cidadao ou usuario, adquiriu 
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dessa forma o direito e o dever de observar e cobrar na realidade uma valorizagao 

do cidadao, quando se dar a oportunidade do mesmo poder fiscalizar, visto que essa 

redagao do paragrafo ja foi modificada devido a insatisfacao da sociedade, em nao 

terem servigos publicos eficientes, e por muito tempo terem ficado sem forca para 

lutar contra a pessima prestagao dos servigos publicos. 

O administrador publico no uso de suas atribuigoes, alem de aplicar a 

eficiencia, deve usar de mecanismos que tornem transparente a apiicagao dos 

recursos publicos, conforme Carvalho Filho (2008, p. 58-59) aborda: 

Como e encargo dos administradores publicos a gestao de bens e 
interesses da coletividade, decorre daf o natural dever, a eles cometido, de 
prestar contas de sua atividade. Se no ambito privado o administrador ja 
presta contas normalmente ao titular dos direitos, com muito maior razao ha 
de presta-las aquele que tern a gestao dos interesses de toda coletividade. 

Para Madeira (2006, p. 85): 

O dever de prestar contas e inerente a adogao do principio republicano na 
Constituigao Federal. Todo aquele que exerce fungao politica em sentido 
lato em qualquer dos poderes da Republica ou fungao administrativa 
responde perante o povo, origem do poder num Estado Democratico de 
Direito. Como todo agente publico e administrador de res publica, a 
responsabilidade surge como corolario decorrente do regime republicano. 
Assim, quern responde por seus atos tern o dever de prestar contas na 
medida em que tern a seu cargo a gestao de uma porgao de bens e 
interesses alheios, que no ambito do Poder Publico sao interesses publicos 
ou coletivos. 
Nesse sentido, a prestagSo de contas nao se limita a apiicagao do dinheiro 
publico, mas abrange todos os atos praticados no exercicio do poder, sejam 
materiais, sejam formais. (Destaques do autor) 

Sendo assim, o administrador publico, aplicando o Principio da Eficiencia e 

inaceitavel que use a maquina administrativa para alcangar interesses pessoais e 

muito menos para o esbanjamento e desperdicio do dinheiro publico, sem ser para 

fins estabelecidos na lei, ate porque seria crime contra o erario. O certo seria prestar 

contas dos gastos, tentando utilizar o dinheiro de forma que proporcione maior 

vantagem para atender a necessidade social, que e a finalidade da eficiencia, o 

menor custo com maior beneficio. 

No tocante a probidade administrativa, o administrador tern o dever de agir de 

forma proba, ou seja, com etica. Advem do principio da moral, onde o administrador 

deve agir conforme a lei. Aqui pontua Madeira (2005, p. 82): 
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O dever de probidade se traduz na busca por parte do administrador do 
melhor possivel dentro da gerencia da coisa publica. Deve o administrador, 
ao desempenhar suas funcoes, ser reto, leal, justo e honesto e atraves 
destes predicativos deve sempre optar pela oportunidade que venha a 
oferecer mais vantagem para a Administracao Publica. 

Para Carvalho Filho o dever de probidade (2006, p. 57) consiste: 

E o primeiro e talvez o mais importante dos deveres do administrador 
publico. Sua atuacao deve, em qualquer hipOtese, pautar-se pelos principios 
da honestidade e moralidade, quer em face dos administrados, quer em 
face da propria Administracao. 
Nao deve cometer favorecimento nem nepotismo, cabendo-lhe optar 
sempre pelo que melhor servir a Administragao. O administrador probo ha 
de escolher, por exemplo, o particular que melhores condigoes oferecer 
para contratagao; ou o individuo que maior merito tiver para exercer a 
fungao publica. Enfim, devera ser honesto, conceito extraido do cidadao 
medio. 

Embora seja importante ser probo, muitos administradores, nao usam desse 

dever, agem a revelia das leis e cometem os maiores absurdos possiveis. 

Administram sem zelo, sem responsabilidade e com muita desonestidade, 

desconsiderando, portanto que o dever de probidade e um dever constitucional e 

sua transgressao leva a varias consequencias: como a perda dos direitos politicos e 

da fungao publica, indisponibilidade dos bens entre outros. 

Outro dever importante e que esta atrelado ao dever de administrar e o da 

Eficiencia. Sobre ela paira de uma forma celere melhores beneficios para sociedade. 

Desse modo Carvalho Filho (2006, p.60) descreve: 

O dever de eficiencia dos administradores publicos reside na necessidade 
de tomar cada vez mais qualitativa a atividade administrativa. Perfeigao, 
ceieridade, coordenagao, tecnica, todos esses sao fatores que qualificam a 
atividade publica e produzem maior eficiencia no seu desempenho. 

Nas ligoes de Madeira (2006, p. 84): 

O dever de eficiencia consiste em exercer suas atribuigoes com a melhor 
qualidade, o menor dispendio de recursos materiais, inclusive naturals, e 
financeiros, no menor tempo possivel e com o maior respeito ao usuario dos 
servigos. O dever de eficiencia exige a melhor alocagao possivel de 
pessoas, bens, tempo e recursos financeiros, bem como a maior 
universalizagao possivel no atendimento da populagao usuaria no menor 
tempo, alem de buscar o pleno emprego dos fatores humanos, a 
preservagao e a promogao da concorrencia entre agentes economicos 
privados, sem prejuizo do esttmulo a participagao na gestao da coisa 
publica e da promogao da solidariedade na solugao dos problemas 
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coletivos. A eficiencia e assim considerada em sentido amplo, abrangendo a 
efetiva obtencao dos resultados de interesse publico contidos no texto 
constitucional. O controle de resultados abrange todos os aspectos de 
merito no exercicio dos poderes poiiticos e administrativos, inclusive quanto 
a eficiencia e adequagao na utilizagao dos meios ao alcance dos fins 
usados. 

Embora o Estado saiba que e fundamental o administrado exercer o dever de 

eficiencia e esteja tentando modernizar a Administragao Publica dando total 

importancia para qualidade dos servigos prestados e dando maior oportunidade para 

o cidadao, sabe-se que nem sempre o dever de eficiencia e aplicado na sua 

totalidade, constatando-se falhas, seja por parte de gestores, que muitas das vezes 

nao tern uma posigao firme e nao cobra dos servidores a melhor prestagao dos 

servigos ou os proprios servidores, que nao tern compromisso e interesse em 

desempenhar uma atividade com eficiencia, dessa forma quando nao ha apiicagao 

do dever de eficiencia, o prejuizo desse total descompromisso recai sobre a 

sociedade que nao tern a prestagao dos servigos publicos de forma eficiente. 

No dever de agir o administrador publico nao pode deixar de aplicar a 

competencia inerente ao cargo ou faze-lo pela metade, no momento em que ele esta 

cumprindo seu papel exercendo determinado cargo, sua fungao tern que ser 

exercida com totalidade, sem se omitir de qualquer responsabilidade que Ihe 

compete. Neste sentido Madeira (2006, p. 81) diz: 

O poder-dever de agir da autoridade publica e hoje reconhecido 
pacificamente pela jurisprudencia e pela doutrina. O poder tern para o 
agente publico o significado de dever para com a comunidade e para com 
os individuos, no sentido de que quern o detem esta sempre na obrigagao 
de exercita-Io. 

Gasparini (2011, p. 202) fazendo referenda ao dever de agir aborda: 

Ao administrador publico cabe desempenhar, a tempo, as atribuigoes do 
cargo, fungao ou emprego publico de que e titular. Reconhece-se nessa 
oportuna atuagao um dever do agente publico. As competencias do cargo, 
fungao ou emprego publico devem ser exercidas na sua plenitude e no 
momento legal. Nao se satisfaz o Direito com o desempenho incompleto ou 
a destempo da competencia e, pior ainda, com a omissao da autoridade. 
Nao se aceita a possibilidade, sequer, de o agente publico praticar 
intempestivamente atos de sua competencia quando ocorre oportunidade 
para agir, como nao se entende que so se desincumba de parte de sua 
obrigagao ou se obtenha em relagao a essa obrigagao. 
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Sendo assim, o administrador tern um compromisso primordial que e exercer, 

aplicando as medidas certas, dentro do ambito permitido a legalidade. Deste modo, 

o administrador nao pode se omitir de aplicar alguma punicao ao servidor relapso, 

ou deixar de zelar os bens publicos, deixar de aplicar algum tributo, porque a 

omissao pode Ihe causar problemas, como punicoes administrativas e penais, 

principalmente aquelas responsabilidades atreladas a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Lei Complementar 101/00). 

Alem dos deveres inerentes ao administrador publico, para se ter uma 

Administracao perfeita e preciso ter agentes qualificados e com competencia tecnica 

para assumir determinado cargo. Conforme Carvalho Filho (2008, p. 60): 

A eficiencia, porem, nao depende apenas da natureza da atividade. E mister 
que os sujeitos da atividade tenham qualificacao compativel com as funcoes 
a seu cargo. Indiscutfvel, pois, o rigor com que se deve haver a 
Administracao para o recrutamento de seus servidores. Quando estes 
possuem qualificacao, escolhidos que foram pelo sistema do merito, as 
atividades da Administracao sao exercidas com maior eficiencia. 

Destarte, se entende que realmente quando funcionarios sao tecnicamente 

habilitados e, tern qualificacao para a atividade que exerce o servigo por ele 

prestado, e mais eficiente, o seu desempenho de dar de forma melhor e assim quern 

sai ganhando sao os usuarios desses servigos, dessa forma pode se ter uma nogao 

e aferir se os servigos publicos sao realmente eficazes e eficientes, tendo portanto 

que haver por parte da Administragao Publica todos esses mecanismos abordados. 

4.3 O delineamento da eficiencia modernamente 

Hodiernamente no servigo publico houve por parte dos administradores uma 

busca maior pelos servigos prestados, como tambem uma preocupagao mais 

pontual do Estado em se adequar a grande e elevada procura por esses servigos. 

Dessa forma, o Estado almejou a implantagao de mecanismos que permitisse tragar 

metas que tornasse a eficiencia aplicada nesses servigos mais moderna, permitindo 

assim a boa apiicagao e prestagao de servigos adequados. 
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O service- publico tern sofrido grandes mudancas devido a evolucao do tempo. 
De acordo com Marinela (2010, p. 469): 

Definir servigo publico nao e uma tarefa muito simples. Trata-se de um 
conceito que sofreu inumeras mudangas com a evolugao do tempo, tendo 
ocorrido tais transformagSes de acordo com as necessidades sociais, em 
dado momento histdrico e em certo espago fisico. Sendo assim, como a 
nogao de servigo nao permanece estatica, o Estado, por meio da 
Constituigao ou lei, escolhe quais as atividades que sao consideradas de 
interesse geral e rotula como servigos publicos, dando-lhes um tratamento 
diferenciado. 

Contudo, o servigo publico realmente tern sofrido alteragoes de acordo com o 

desenvolvimento da sociedade, vao surgindo obrigagao de novos servigos que 

corresponda aquelas necessidades. Como se da tambem com o crescimento do 

espago fisico, onde precisa esses servigos se expandir para acompanhar o 

desenvolvimento, sendo assim o servigo publico nao para. Estes sempre buscam se 

modernizarem para atender seu fim, que e prestar os servigos adequados no menor 

tempo possivel com a melhor qualidade. 

Para que existam servigos adequado e moderno necessario se faz que haja 

um controle mais eficaz onde o objetivo e inerente a titularidade do servigo, 

analisando-se se realmente a pessoa federativa tern competencia para prestar o 

servigo, sobre este ponto preceitua Carvalho Filho (2008, p. 312): 

Alem do poder de regulamentagao, a competencia constitucional para a 
instituigao do servigo confere ainda o poder de controle de execugao. 
O controle, diga-se de passagem, e inerente a titularidade do servigo. Se a 
determinada pessoa federativa, foi dada competencia para instituir o 
servigo, e nao so faculdade, mas dever, o de aferir as condigSes em que e 
prestado, sobretudo porque essa aferigao traz repercussao na esfera dos 
individuos beneficiarios do servigo. 

Sendo assim nenhum servigo publico e instituido sem passar por controle de 

execugao, para realmente aferir se estao sendo aplicados de forma certa, (de acordo 

com a legalidade) e se esta produzindo resultados eficazes e se processando 

melhor em algum aspecto. 

Como o servigo publico e voltado a coletividade deve sempre obedecer a 

criterios adotados pelo Estado e assim seguir suas diretrizes, dessa forma 

submetem-se ao regime juridico-administrativo e seguem os principios regentes do 
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servigo publico, utilizando-se dos principios elencados no art. 37, caput da CF/88, e 

outros principios que serao abordados neste ponto da pesquisa. 

O Principio do Dever Inescusavel do Estado de promover-lhe a prestagao dos 

servigos publicos e norteador na Administragao Publica. Sobre este destaca 

Marinela (2010, p. 471-472): 

O primeiro principio apontado pela doutrina e o principio do dever 
inescusavel do Estado de promover-lhe a prestagao dos servigos 
publicos, seja de forma direta ou indireta. Dessa forma, o Estado nao pode 
se recusar a promover a prestagao dos servigos rotulados como publicos, 
conquanto nada impega que ele o faga por intermedio de seus 
representantes, utilizando-se de institutos de descentralizagao de atividade 
administrativa como, por exemplo, a concessao ou a permissao de servigos. 
A omissao do Estado pode dar causa a ag io judicial para provocar a sua 
atuagao, constituindo, inclusive, direito a indenizagao, quando a ausencia de 
atividade causar danos. (Destaques do autor) 

Esse principio surgiu como uma forga coercitiva para que o Estado nao deixe 

de prestar os seus servigos. Ofertando tambem uma alternativa de executar os 

servigos diretamente ou de forma descentralizada, por meio de permissao e 

concessao. Esse mecanismo e viavel, porque o nao cumprimento, ou seja, a sua 

omissao provocaria ate futuras demandas judiciais. Se realmente na pratica fosse 

empregado Principio do Dever Inescusavel do Estado, nenhum orgao deixaria de 

executar os seus servigos, como tambem a eficiencia apareceria de forma 

transparente. 

O Principio da Generalidade e um mecanismo norteador na prestagao de 

servigos publicos. Assim comenta Carvalho Filho (2008, p. 312-313): 

0 principio da generalidade apresenta-se com dupla faceta. Significa, de um 
lado que os servigos publicos devem ser prestados com a maior amplitude 
possivel, vale dizer, deve beneficiar o maior numero de individuos. 
Mas e preciso dar relevo tambem ao outro sentido, que e o de serem eies 
prestados sem discriminagao entre os beneficiarios, quando tenham estes 
as mesmas condigoes tecnicas e juridicas para a fruigao. Cuida-se de 
apiicagao do principio da isonomia ou, mais especificamente, da 
impessoalidade (art. 37, CF). Alguns autores denominam esse modelo 
como principio da igualdade dos usuarios, realgando, portanto, a 
necessidade de nao haver preferencias arbitrarias. 

Sendo assim, entende-se que o Principio da Generalidade veio para 

beneficiar a coletividade sendo aplicado de forma que todos possam ser atendidos 

quando procurarem os servigos, mas tras insito em si os parametros ressalta a 
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importancia da igualdade para que todos sejam atendidos de maneira igual e sem 
preferencias como acontece muito. 

O Principio da Continuidade torna-se essencial a Administragao Publica, 

principalmente quanto aqueles servigos nos quais o seu fornecimento nao deve ser 

interrompido. Marinela (2010, p 473): 

Segundo esse principio, o servigo publico nao pode parar nem ser 
interrompido, por ser o meio utilizado pelo Estado para desempenhar as 
funcoes essenciais ou necessarias a coletividade. Logo, os servicos 
publicos, alem de observar todos os principios anteriores, devem ser 
prestados de forma continua. 

Para Carvalho Filho (2008, p. 313): 

Esse principio indica que os servigos publicos nao devem sofrer interrupgao, 
ou seja, sua prestagao deve ser continua para evitar que a paralisagao 
provoque, como as vezes ocorre, colapso nas multiplas atividades 
particulares. A continuidade deve estimular o Estado ao aperfeigoamento e 
a extensao do servigo, recorrendo, quando necessario, as modernas 
tecnologias, adequadas a adaptagao da atividade as novas exigencias 
sociais. 

Os servigos publicos nao devem ser interrompidos, visto que a paralisagao 

causa danos irreparaveis em muitas atividades e alem do prejuizo causado ao 

usuario o Estado tambem sofre com as criticas a sua atuagao. 

O Principio da Eficiencia surgiu para inovar e beneficiar o servigo publico e 

toda a coletividade, com maior proveito e menos custos. Sobre esse ponto enuncia 

Carvalho Filho (2008, p. 316-317): 

Deve o Estado prestar seus servigos com a maior eficiencia possivel. 
Conexo com o principio da continuidade, a eficiencia reclama que o Poder 
Publico se atualize com os novos processos tecnologicos, de modo que a 
execugao seja mais proveitosa com menor dispendio. 
Fator importante para a Administragao reside na necessidade de, 
periodicamente, ser feita avaliagao sobre o proveito do servigo prestado. 
Desse modo, podera ser ampliada a prestagao de certos servigos e 
reduzida em outros casos, procedendo-se a adequagao entre o servigo e a 
demanda social. 

Pelo Principio da Modicidade o valor da prestagao de servigos publicos deve 

ser arbitrado de forma mais barata possivel e menos onerosa para a coletividade, 

com tarifa minima. 
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Carvalho Filho (2008, p. 317) descreve acerca do Principio da Modicidade: 

Significa este principio que os servigos devem ser remunerados a pregos 
modicos, devendo o Poder Publico avaliar o poder aquisitivo do usuario 
para que, por dificuldades financeiras, nao seja ele alijado do universo de 
beneficios do servigo. 

Conforme Marinela (2010, p. 473): 

[...] o ordenamento juridico vigente instituiu o cumprimento do principio da 
modicidade das tarifas, o que exige a cobranga das menores tarifas 
possiveis por parte da Administragao. Esse principio decorre de um 
raciocinio simples: o Brasil e um pais relativamente pobre, tendo o servigo 
publico que atingir e satisfazer os diversos grupos sociais na persecugao do 
bem comum. Sendo assim, quando esse servigo depender de uma 
cobranga, ela deve ser condizente com as possibilidades economicas do 
povo brasileira, ou seja, a mais baixa possivel. (Destaques do autor) 

Contudo, mesmo que as cobrancas de tarifas sejam baixas, realmente o povo 

brasileira sofre muito com a pobreza e a classe social baixa nao tern condicoes de 

pagar taxas exorbitantes e que estejam longe de sua realidade. O brasileira ja paga 

um montante consideravel de taxas e impostos revertida em boa parte para o 

servigo publico. Muitos ate apregoam a ideia de que em certos servigos publicos 

deveria existir a gratuidade para pessoas que comprovassem ser realmente 

carentes. Isso se aplicaria utilizando-se a mesma disposigao que e aplicada a 

designagao de Defensores Publicos para pessoas que nao tern condigoes, ou pelo 

menos a destinagao de uma cota modica para que se pudesse dispensar essas 

pessoas de pagamento ou minoragao do seu valor. Desta forma todos poderiam 

obter os servigos publicos que necessitavam de forma equanime. 

Constata-se que se esses principios destacados neste ponto fossem 

cumpridos ja proporcionaria uma modernizagao significativa quanto a eficiencia nos 

servigos publicos, porem e preciso usar tambem outros mecanismos que 

complementam e que atualmente estao sendo muito utilizados na Administragao 

Publica para viabilizar a prestagao desses servigos. Esses mecanismos sao 

utilizados pela Administragao devido a demanda e crescimento dos servigos publicos 

utilizados pelos administrados, dessa forma o Estado tendo dificuldades em prestar 

um servigo eficiente e adequado passou a buscar solugoes para resolver o 

problema, e nesse trajeto descentralizou a Administragao Publica, deixando que a 
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execugao de alguns servigos fossem feitas por outras entidades. Nessa otica 
Gasparini (2011, p. 368-369) destaca: 

A prestagao dos servigos publicos e descentralizada na medida em que a 
atividade administrativa (titularidade e execugao) ou a sua mera execugao e 
atribuida a outra entidade, distinta da Administragao Publica, para que a 
realize. Desloca-se a atividade, ou tao so o seu exercicio, da Administragao 
Publica central para outra pessoa juridica, esta privada, publica ou 
governamental. O servigo vai da Administragao Publica, sua titular, ao 
administrado, seu beneficiario ultimo, atraves de uma interposta pessoa 
jurfdica, esta privada, publica ou governamental, que o executa e explora. 
Da descentralizagao tambem pode participar uma pessoa ffsica. Ademais, 
para se ter configurada essa forma de prestagao de servigo publico, exige-
se que: I - a atividade descentralizada seja administrativa, isto e servigo 
publico; II - a transferencia recaia sobre a titularidade e a execugao da 
atividade ou somente sobre a execugao. 

Para Carvalho Filho (2008, p. 322): 

Descentralizagao e o fato administrativo que traduz a transferencia da 
execugao de atividade estatal a determinada pessoa, integrante ou nao da 
Administragao. Dentre essas atividades inserem-se os servigos publicos. 
Desse modo podem-se considerar dois tipps de servigos quanto a figura de 
quern os presta - os servigos centralizados (os prestados em execugao 
direta pelo Estado) e os servigos descentralizados (prestados por outras 
pessoas). (Destaques do autor) 

Verifica-se assim, que a Administragao descentralizada, facilita a prestagao 

dos servigos publicos tornando-os mais eficiente, tendo em vista uma gama de 

entidades que pode executar o servigo e beneficiar o administrado. 

Como foi visto, o Estado pode descentralizar seus servigos e para que estes 

sejam executados e preciso haver por parte do Estado a concessao e delegagao. A 

concessao e um contrato feito pelo qual o Estado permite a pessoa ja existente 

executar o servigo. A delegagao, no entanto, e so a transferencia da execugao do 

servigo. Desse modo, destaca Gasparini (2011, p. 418-419): 

Assim, sem mais delongas, concessao de servigo publico e o contrato 
administrativo pelo qual a Administragao Publica transfere, sob condigdes a 
execugSo e exploragao de certo servigo publico o que Ihe e privativo a um 
particular que para isso manifeste interesse e que sera remunerado 
adequadamente mediante a cobranga, dos usuSrios, de tarifa previamente 
por ela aprovada. (Destaques do autor) 
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No tocante a delegagao Marinela (2010, p. 490) preceitua: 

Todavia, nas hipoteses em que a titularidade do servigo e exciusiva do 
Estado, a sua prestagao pode ser realizada por ele ou por alguem em seu 
nome, admitindo-se a transferencia da titularidade de sua prestagao par 
os entes da Administragao Indireta e para os particulares. Nesse grupo de 
atividades, o Estado conserva a titularidade do servigo e transfere somente 
a sua prestagao, o que ocorre por meio do institute da delegagao de 
servigos. (Destaques do autor) 

Destarte, as duas formas de permitir que o servigo publico seja executado sao 

importantes, porque se constituem meios do Estado de forma certa, nao deixar o 

administrado sem o servigo, nem que seja executado de forma precaria, permitindo 

assim que a eficiencia seja imposta e cumprida. 

Na concessao, a formalizagao e feita atraves de contrato administrativo 

precedido de licitagao, segundo Marinela (2010, p. 491): 

A concess§o de servigos publicos esta definida no art. 2°, II, da Lei n° 
8.987/95 e consiste numa forma de transferencia da titularidade para 
prestagao de servigos publicos, denominada delegagao. Tal transferencia e 
realizada pelo poder concedente a pessoa juridica ou consorcio de 
empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta 
e risco. A formalizagao faz-se por meio de contrato administrativo, precedido 
de licitagao, na modalidade concorrencia, tendo sempre prazo determinado. 

Dessa forma, entende-se que a concessao e feita utilizando-se de meios 

serios, como os contratos e licitagoes e que tern um prazo determinado para serem 

cumpridos, tornando-se assim o servigo publico mais transparente. 

Ja a permissao e formalizada atraves de contrato de adesao, mas, que 

tambem depende de procedimento licitatorio, conforme Marinela (2010, p. 519-520): 

A permissao de servigo publico esta conceituada na Lei n° 8.987/95, e 
consiste tambem numa forma de delegagao, instrumento por meio do qual o 
Poder Publico, que detem a titularidade do servigo, transfere a sua 
prestagao ao particular, que pode ser pessoa fisica ou juridica, desde que 
demonstre capacidade para exerce-Io por sua conta e risco. Essa 
transferencia realiza-se a titulo precario, formaliza-se por contrato de 
adesao e depende de previo procedimento licitatorio, nao tendo modalidade 
especifica, o que sera selecionado em razao do valor do contrato (art. 2°, IV 
e art. 40, ambos da Lei 8.987/95). (Destaques do autor) 
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Percebe-se, que a permissao tambem e feita por contrato de adesao e que 

tambem depende de licitagao sem modalidade especifica. Essa formalizagao se da 

com a disposigao do art. 175, da CF/88. Tal dispositivo tornou mais exigente este 

institute, embora nao tenha mudado a forma de contrato de adesao. Nesse tipo de 

contrato uma das partes e quern tern poder, essa parte e chamada de 

hiperssuficiente (nesse caso a Administragao) e que a qualquer hora pode retomar o 

servigo, constituindo-se em um contrato sem confianga e fragil. Ele nao e muito 

seguro, visto que nao tern autonomia empregada na concessao. 

Outro mecanismo muito empregado modernamente na Administragao e a 

autorizagao de servigo publico que e dada a um particular, mas sem prejudicar o 

interesse coletivo, de acordo com Meirelles (2010, p. 430): 

Servigos autorizados sao aqueles que o Poder Publico, normalmente por 
ato unilateral, em regra precario e discricionario, delega sua execugao a 
particular. Esses servigos (a) podem ser instaveis, ainda que contfnuos, ou 
em carater emergencial e transitorio, ou (b) podem ser os servigos previstos 
no art. 21, XI e XII, da CF. Temos ainda a autorizagao sem a natureza 
jurfdica de delegagao de servigo publico. ( Destaques do autor) 

A permissao e dada a um particular para exercer o servigo publico, ficando 

sujeito ao poder publico, que no momento que achar que deve cassar esse direito, 

pode sem precisar indenizar, sao permitidos para servigos simples e de emergencia. 

Ainda no enfoque dos institutos que auxiliam a prestagao de servigos publicos 

existem as parcerias publico-privadas (PPPs), que com propriedade conceituas 

Meirelles (2010, p. 425): 

E uma nova forma de participagao do setor privado na implantagao, 
melhoria e gestao da infra-estrutura publica, principalmente nos setores de 
rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, energia etc., como alternativa a falta 
de recursos estatais para investimentos nessas areas. 

As PPPs ja existem ha muito tempo no direito ingles, mas so foram 

implementadas no Brasil atraves da Lei n. 11.079/04, embora ja se tivesse cogitado 

a sua adogao pelo ordenamento juridico nacional, tendo em vista os dispositivos 

norteadores da CF/88 que mudaram o papel do Estado na ordem economica (de 

uma postura intervencionista para outra indicativa e fiscalizadora) conforme as 

disposigoes dos artigos 173 e 174. Destarte, estas parcerias ofertam possibilidades 
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claras e eficazes para o investimento privado e de infra-estrutura publica em areas 
de relevancia social. 

Desta forma, e muito comum esse tipo de participagao do setor privado na 

execucao do servigo publico. Frequentemente se escuta falar em financiamento de 

obra publica e se da pelo fato de que as vezes as instituigoes publicas nao dispoem 

de recursos financeiros suficientes para construir e tambem porque o setor publico 

tern uma gestao mais eficiente, dessa forma fica mais facil essa troca, porque se 

torna um contrato de contraprestagao pecuniaria onde os pactuantes (setor publico e 

setor privado) compartilham os riscos e os ganhos. 

Esses institutos citados juntos com os principios comentados anteriormente 

sao os mecanismos que tornam o delineamento da eficiencia modernamente e 

devem ser aplicado em todos os servigos publicos, de forma precisa, tornando a 

eficiencia elemento crucial na prestagao do servigo publico. 
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5 CONCLUSAO 

Na presente pesquisa analisou-se a aplicabilidade do Principio da Eficiencia 

na Administragao Publica brasileira sob a otica da Constituigao Federal de 1988. 

Abordou-se a tematica de forma interdisciplinar e alcangaram-se os objetivos 

propostos na introdugao. 

0 Principio da Eficiencia ao ser inserido expressamente na Constituigao, 

ganhou maior relevancia, nao podendo ser ignorado pelos administradores, nem 

pelos seus agentes publicos, pelo contrario esses devem ser exercidos, para que o 

servigo publico seja prestado com qualidade, com mais economia e com o objetivo 

de se alcangar melhores resultados para a Administragao Publica. 

Assim, constatou-se que o Principio da Eficiencia deve ser analisado em 

conjunto com os demais principios regentes da Administragao Publica e que em todo 

servigo publico tem-se o dever de aplicar a eficiencia para que seja realizado o 

desejo de toda a coletividade, que e o servigo publico adequado e de qualidade. 

Atraves do estudo dos mecanismos utilizados pela Administragao Publica na 

prestagao de servigos publicos, como os contratos de adesao, as licitagoes e 

principalmente as PPPs constatou-se a obtengao de resultados mais eficazes para o 

Estado e principalmente para a coletividade que recebe um servigo de melhor 

qualidade. Esse aspecto se coaduna com um dos objetivos propostos pelo Estado 

brasileira de nao explorar diretamente a atividade economica como preceituado no 

art. 170 da CF/88. 

Desse modo o setor privado participa da execugao dos servigos publicos, 

muita das vezes explorando uma atividade economica e o Estado descentraliza suas 

atribuigoes fiscalizando as mesmas atraves de orgaos reguladores e a coletividade 

tern servigos publicos prestados de forma eficaz. 

Portanto, se a Administragao Publica se esforgasse para que a eficiencia 

fosse aplicada de forma atuante, usando mecanismos modernos e atualizados 

resolveria boa parte dos problemas que assolam a prestagao dos servigos publicos 

que muitas das vezes sao prestados de forma viciada, morosa e inadequada. 
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