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D e dico e ste traba lho monogra fico a os me us pais, 

irmaos, a minha e sposa e filha que se mpre estive ram a o 

me u lado, e a os a migos que de muitas forma s me 

incentiva ram e a juda ra m para que fosse possive l a 

concre tiza ca o de ste traba lho. 



R E S U M O 

As e mpre sa s ca da dia se e xpa nde m mais, e dive rsos se tore s sa o criados pa ra me lhor 

produz ir se us produtos e a ssim pode re m ve nde r ma is. O que a conte ce com as instituicoes 

publicas e a criagao de ma is secre ta rias a fim de de se nvolve re m progra ma s no se ntido de 

a bsorve r toda s a s ne ce ssida de s de uma popula ca o a traves da obtengao de recursos 

provenientes de impostos, ta xa s e contribuigdes que sa o re pa ssa da s pe las pe ssoa s. O 

pape l da auditoria v e m pa ra que toda s e ssa s situagoes se ja m fisca lizadas e ana lisadas, 

visa ndo e ncontra r e rros ou fra ude s da s pe ssoa s que ma nipula m ca da se tor da s 

organizagdes. D iante disso, foi a borda da a se guinte problematica l Qua) seria a pe rcepgao 

dos contabilistas de uma e mpre sa publica a ce rca da importancia da auditoria de ge sta o 

para aferigao da e fe tividade dos ga stos publicos? T e ndo como verificar o conhe cime nto a 

ce rca da auditoria de ge sta o e ste traba lho obje tivou evidencia r a pe rcepgao dos 

contabilistas de uma e mpre sa publica a ce rca da importancia da auditoria de ge sta o para 

a ferigao da e fe tividade dos ga stos publicos. C omo forma de a tender a o obje tivo precipuo, 

partiu-se de uma pe squisa bibliografica , re spa lda da pe la aplicagao de questionarios com os 

conta dore s publicos, que buscou construir um ca minho a licergado numa estra tegia teorico-

e mpirica , re fe rendada esta tisticamente a traves dos testes com o auxilio do aplicativo 

esta tistico S P S SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Statistical Package for the Social Science), ve rsa o 15 .0 para siste ma 

operaciona l W indows. O s da dos fora m tra ta dos a partir do S P S S (Statistical Package for the 

Social Science), que a juda ra m a resolver o siste ma de hipoteses. Ao todo fora m re unidos 10 

conta dore s publicos. A o final do estudo, che gou- se a conclusa o de que auditoria de ge sta o 

e de gra nde importancia , pois traz um ma ior gra u de "transparencia" na ge sta o publica , 

contribui com a a ferigao da e fe tividade do ga sto publico visa ndo a proxima r-se daquilo que e 

me ta forica me nte o ca mpo fertil da s "boas" praticas de ge sta o e contabilidade publica 

mundia is. 

P a la vra s- C ha ve : A u d i to r ia d e G e sta o , G e sta o P ubl ica , A u d i to r ia O pe ra c iona l . 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Every da y compa nie s e xpa nd more , a nd ma ny industries a re cre a te d to better produce their 

products a nd thus be able to sell more . W ha t ha ppe ns with public institutions is more 

de pa rtme nts in order to de ve lop progra mme s to a bsorb all the ne e ds of a popula tion by 

obta ining resources from taxes, fe e s a nd contributions that a re pa sse d on by people . T he 

role of audit come s so tha t all of the se situations are audited a nd re vie we d to find e rrors or 

fra ud of pe rsons handling e a ch se ctor organisa tions. T ha t sa id, wa s a ddre sse d the following 

issues: wha t would be the perception of a compa ny's public a ccounta nts a bout the 

importance of the audit ma na ge me nt for ga uging the e ffectiveness of public spe nding? And 

how to verify the knowle dge a bout the audit ma na ge me nt this work wa s to highlight the 

perception of a compa ny's public a ccounta nts a bout the importa nce of the audit ma na ge me nt 

for ga uging the e ffectiveness of public spe nding. Be ca use the goa l precipuo, a bibliographic 

se a rch, the applica tion of questionna ires with the public counters, which sought to build a 

pa th ba se d on a theore tica l-empirica l stra tegy, counte rsigne d statistically through tests with 

the a id of statistical applica tion S P S S (Statistical P a cka ge for the Socia l S cie nce ) , ve rsion 

3.0 for W indows opera ting syste m. T he da ta we re proce sse d from S P S S (Statistical P a cka ge 

for the Socia l S cience ) , who he lpe d resolve the hypothe se s. All we re ga the re d 10 public 

a ccounta nts. At the e nd of the study, it wa s conclude d that audit ma na ge me nt is of grea t 

importance , be ca use it brings a grea te r de gre e of "ope nne ss" in the public administra tion, 

contributes with the me a sure me nt of the e ffectiveness of public spe nding to a pproa ching 

wha t is metaphorica lly the hotbe d of "good" practice public accounting a nd ma na ge me nt 

worldwide . 

K e y w o r d s : m a n a g e m e n t A u d i t in g , pub l ic m a na ge m e nt , O pe ra t iona l A ud i t . 
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1 . I N T R O D U C AO 

O mundo dos ne gocios e ncontra -se ca da ve z ma is a ce le ra do, dinamico, competitivo, 

pra ticados com a ma iszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA alta tecnologia , o que tern impulsiona do a ne ce ssida de mundia l de 

orga niz a cio das e mpre sa s no toca nte a os seus pa trimdnios. O s ne gocios tern suas 

muda nca s imedia tas, te ndo como a liado o de se nvolvime nto da te cnologia o que ve m 

de ixa ndo a s e mpre sa s cada ve z ma is a pre e nsiva s com a concorrencia . E ssa dina mica tern 

torna do ca da ve z ma is nume rosa s e comple xa s a s ope ra coe s e tra nsa coe s da s e mpre sa s, 

que busca m a traves de auditorias o que de ve rda de re la tam os pa re ce re s dos auditores no 

toca nte a sua liquidez, para que tome m a s de cisoe s corre tas e objetivas. 

S e gundo S AN T O S e G R A T E R O N 1 O s ge store s da s organizacoes, regra gera l, se se rve m 

dos pa re ce re s de auditoria pa ra incluir ou toma r de cisoe s de cara te r economico- finance iro e 

re que re m informacao objetiva e oportuna que Ihes pe rmita m que ta is de cisoe s se ja m a s 

ma is a de qua da s. 

O me smo a conte ce com a s i n s t i t u t e s se m fins lucrativos, que a ca da dia de ve m adaptar-

se a fim de provocar situacdes que resultam na ne ce ssida de de se reava lia rem para praticar 

novos me todos e proce ssos de traba lho. 

A contabilidade se a pre se nta como um importante pape l na comunica ca o de da dos 

finance iros re levantes e confiave is, ute is para a toma da de decisao ba se a dos na 

identificacao dos e ve ntos e tra nsa coe s que a fe tam a e ntida de , que a o se re m identificados, 

os itens sa o me didos, registrados, classificados e re sumidos nos siste ma s contabe is. Logo 

a pos sa o proce ssa dos e pre pa ra dos na s de monstra cde s contabe is que a ca ta m a os 

principios funda me nta ls da contabilidade . Portanto a auditoria opina sobre a a de qua ca o 

de ste proce sso 

O C onse lho Federa l de C ontabilidade (R e soluca o 774 /94 , p. 21 ) define que : 

O objetivo cientffico da Contabilidade manifesta-se na correta apresentacao 

do Patrimdnio e na apreensao e analise das causas das suas mutacoes. Ja 

sob otica pragmatica, a aplicagao da Contabilidade a uma Entidade 

particularizada, busca prover os usuarios com informacoes sobre aspectos 

de natureza econdmica, financeira e fisica do Patrimdnio da Entidade e 

suas mutacoes, o que compreende registros, de monstra te s, analises, 

diagndsticos e progn6sticos, expressos sob a forma de relatos, pareceres, 

tabelas, planilhas, e outros meios. 

Revista Contabilidade & Financas - USP, SSo Paulo, n. 32, p. 7 - 22, maio/agosto 2003 
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Assim se ndo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a contabilidade se de duz com a comunica ca o de da dos finance iros re levantes 

e confiave is, uteis pa ra a toma da de decisao, proporciona ndo a s e mpre sa s um a de cisa o 

importante . P a ra que a s e ntida de s comprove m a aplicacao dos recursos com a rea lizacao 

da s tra nsa coe s, registros e c lassi f ieacao nos siste ma s contabe is sa o ne ce ssa rios os 

tra ba lhos de auditoria que na o e so pa ra a de scobe rta de e rros e fra ude s, ma s ta mbe m, 

pa ra pra te ca o da e mpre sa contra e les e contra multa fisca is, como ta mbe m a produga o de 

informa coe s a r e s p e f o da ve rda de da s demons t racoes contabe is. 

U m a auditoria visa obte r e ava lia r as e vide ncia s da s de monstra coe s contabe is e la bora da s 

pe ia entidade , no sent ido de re la tar se a pos icao finance ira , pa trimonia l e e condmica esta 

re a lme nte a de qua da . 

P a ra ( P E R E Z JU N I O R 1.998, p. 13) conce itua auditoria como: 

A Auditoria pode ser definida como o levantamento, o estudo e a avaliacao 

sistematica de transacoes, procedimentos, rotinas e demonstracoes 

contebeis de uma entidade, com o objetivo de fomecer a seus usuarios uma 

opiniao imparcial e fundamentada em normas e principtos sobre sua 

adequacao. 

V a rios sao os motivos petos qua is as empresas sa o audi tadas. Ex.: S ocie da de Anonima de 

C apita l Abe rto, Ba ncos C ome rcia is e de Investimentos, S ocie da de s S e gura dora s. Acionista 

controla dor orde na auditoria e m e mpre sa s coligadas, controla da s ou filia is, se ja m e las no 

proprio pa is ou fora de le . E sta be le cime ntos como ba ncos e finance iras pode m, de a cordo 

com contra tos, orde na r auditoria de e mpre sa s que toma m e mpre stimos de gra nde 

qua ntida de ; os ge store s pode ta mbe m pedir auditorias a fim de ver i f ieacao de fra ude s. 

Assim se ndo, e de vido pa ra ca da e mpre sa , de a cordo com sua compos icao se ja e la de 

capita l aberto, publica , socie da de a nonima ou outra de nomina ca o que pre te nda m 

de monstra r sua iisura junto a acionistas, investidores, fiscais, a ge nte s fisca lizadores etc, que 

justrfiquem com o pa re ce r de auditores sua ve rda de ira demonstracSo. 

D e te rmina nte na s conclusoe s dos te va nta me ntos obtidos o auditor te rn e xe rcido um pa pe l 

funda me nta l, se ja na esfe ra nacionat como inte rna tiona l. O auditor inde pe nde nte te rn 

a juda do a estimutar o aumerrto da e conomia , a le m de proporcionar confianca e credibiiidade 

aos usuarios e xte rnos e clientes. 

S e gundo M AR T I N E LLI AU D I T O R E S (2002 . p. 03 ) 

A origem do termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA auditor e m portugues, muito em bora perfeitamente 

representado pela origem latina (aqueie que ouve, o ouvinte), na realidade 

provem da palavra inglesa to audit (examinar, ajustar, corrigir, certificar). 
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SegundozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se tem noticias, a atividade de auditoria e originaria da Inglaterra 

que, como dominadora dos mares e do comercio em epocas passadas, teria 

iniciado a disseminacao de investimentos em diversos locais e palses e, por 

consequertcia, o exame dos investimentos mantidos naqueles locais. 

Profissiona l forma do como conta dor conhe ce dor de norma s e proce dime ntos de auditoria , 

que possuindo compe te ncia legal exclusiva e e nte nde dor e m a re a s corre sponde nte s, como 

tributos, mode rna s tecnicas e mpre sa ria is e outras, de nomina m- se contador, que a le m de 

verificar e de tecta r oca siona is fa lhas nos siste ma s de controle e no piano de orga niza ca o 

pre ocupa -se ta mbe m com a conse rva ca o de sse s siste ma s, a tua ndo de forma preventiva e 

a pre se nta ndo proposta para eventua is irregularidades. 

O e sta do da P a ra iba , e m especifico, ve m de se nvolve ndo um traba lho importante , de sde a 

criacao da C ontroladoria G e ra l do E stado, com sta tus de secre ta ria de e sta do e com 

pode re s pa ra congre ga r sob sua s hoste s uma e quipe de controle interno, que traba lha com 

auditores publicos e de se mpe nha m um pa pel importante no que ta nge a a ferigao da 

e fe tividade do ga sto publico. 

D iante disto uma da s ve rtentes a se estudar, e a que la dos que sofre m a s auditorias e 

conse que nte me nte irao ser que stiona da s sobre e ssa e fe tividade do ga sto publico. N o ca so 

e m te la , e studa -se uma E mpre sa Publica , da a re a de Assistencia T e cnica e E xte nsa o Rura l, 

no e sta do da P a ra iba . A e scolha de u- se por dua s situacoes, a primeira e m funca o de 

pertencer e se r jurisdicionada da C ontroladoria G e ra l do E sta do e por outro lado por se r 

responsave l pe la e xe cuca o de inume ra s politicas do G ove rno Federa l, e m especia l no que 

diz respe ito a Agricultura Familiar, a traves da s transfe rencias voluntarias por me io de 

conve nios e contra tos de re pa sse s, do O rga me nto G e ra l da U nia o/ O G U , e la traba lha com a 

efe tividade e a ana lise a tra ve s da auditoria de gestao, a partir da s me ta s fisicas dos 

conve nios federa ls. 

1.1 P ro b le m a 

D e a cordo com o que se apresenta , construiu-se a se guinte questao-prob lema: Q ua l se r ia a 

pe rce pga o d o s conta b i l is ta s d e u m a e m p re s a pub l ica a ce rca da im por ta nc ia da 

a ud i tor ia d e ge s ta o pa ra a fe riga o da e fe t iv ida de d o s g a s to s p u b l ic o s ? 

1.2 O b je t ivos . 

N e sta perspectiva tragou-se os seguintes obje tivos: 
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1.2.1 Objetivo gerai zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E videncia r a pe rce pca o dos contabilistas de uma e mpre sa publica a ce rca da importancia da 

auditoria de ge sta o pa ra a ferigao da e fe tividade dos ga stos publicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 2 .2  Objetivos especificos 

• Apre se nta r dife renciagao entre auditoria contabil, auditoria operaciona l e auditoria de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

gestao. 

• Identificar os conce itos basicos qua nta a aplicabilidade da auditoria de ge sta o e sua 

re lagao com o ga sto publico; 

• Investigar a pe rce pca o dos contabilistas de uma e mpre sa publica , e m re lagao a 

aplicabilidade dos conce itos encontrados; 

• Ana iisa r as pe rce pgoe s dos re sponde nte s e m confronto com a utilizagao da auditoria 

de ge sta o na busca da e fe tividade do ga sto publico. 

1.3 Just i f ica t iva 

G ra nde s tra nsforma goe s sa o e fe tua da s a fim de lidar com o pa trimonio da s e mpre sa s, como 

ta mbe m com os ga stos publicos, onde necessario se faz e m verificar o que rea lmente ocorre 

dentro de ssa s organizagoes. S urge o pape l do auditor, pe ssoa capacitada com experiencia 

suficiente para encontra r situagoes duvidosa s dentro da e mpre sa . 

D iversos tipos de auditoria sa o e xe rcidos para forne ce r conhe cime nto satisfatorio dentro de 

uma instituigao, cujo objetivo e diagnostica r e a ponta r os fa tos que conte nha m erros ou 

fraudes, se ja m e sse s fa tos de orige m criminosa ou por fa lha huma na . A importancia de 

a ponta r me ios e ficientes e e ficazes para que os a dministra dore s na o se ja m de tentores de 

pre juizos por fal ta de cuida do ou intencao de se us auxiliares, fa z com que come nte a traves 

de sse traba lho, te nta ndo contribuir para que todos te nha m iucros nos se us servicos e nas 

sua s organizagoes. 

Assim, visa ndo ofertar uma pe que na contribuigao pa ra a s e mpre sa s publicas ou privadas, 

e sse tra ba lho ga nha importancia , e surgiu a ideia de e scre ve r sobre o te ma "Auditor ia d e 

G e s ta o e a E fe t iv ida de d o G a s to P ub l ico : U m a a na l ise d a s pe rce pgoe s d o s 

conta b i l is ta s de u m a e m p re sa p u b l ic a ", de forma a desperta r junto a os o rgaos de 

controle , ma ior cuida do a ce rca dos me ca nismos utilizados para de te cga o de fra ude s e erros, 
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e os me ios de comba te - los. E xpressar sobre esse t ema torna -se re levante , pois, dive rsas 

forma s de fiscalizar, comba te r e e lucidar situagoes fraudulentas ou e rros sa o postas diante 

de uma auditoria , o que se de ve a profunda r junto a s orga niza goe s com intuito de sa na r 

toda s e ssa s duvidas, que porventura ve nha a ocorrer. 
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2 F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

2 .1 O r ig e m e e v o lu c 3 o da a uditor ia 

E m me a dos do qua rto milenio a.c na civilizacao sume ria surgira m os primeiros indicios da 

a tividade auditoria l, onde os proprie taries e ntre ga va m sua s propriedades a tute la de 

te rce iros, para que fosse m conferidos a s re nda s com a s a tividades e conomica s. N a 

antiguidade , ma is e xa ta me nte , na civilizacao S ume ria ja existia re latos da a tividade 

auditoria l ( M O T T A, 1988 . p1 3 ) . Para S A (2 0 0 0 p.23) "a de nomina ca o auditor e antiga , ma s 

na o se conhe ce a o certo sua orige m ne m a da ta precisa e m que se consa grou, admitindo-se 

que pude sse ter sido a dota do por volta do seculo X I I I , na Inglaterra , no re inado de E dua rdo 

I". 

S e gundo C R E P ALD I (2002 , P. 93 ) "a auditoria surgiu como conse que ncia da ne ce ssida de 

de confrrmacao dos registros contabe is, e m virtude do a pa re cime nto da s gra nde s e mpre sa s 

e da ta xa ca o do imposto de renda , ba se a do nos resultados a pura dos e m ba lanco". S e u 

de se nvolvime nto a conte ce u lado a lado a o de se nvolvime nto e conomico, com isso, cria ra m-

se a s gra nde s e mpre sa s, constituidas por dinhe iro de dive rsas pe ssoa s. C om a che ga da e 

insta lagao de diversas e mpre sa s multinaciona is no Brasil que de cidira m investir capita ls, 

vie ra m ta mbe m as compa nhia s de auditorias que abriram escritorios aqui no Brasil, da i 

e nte nde -se como o surgime nto da auditoria no Brasil. 

A participagao do poder publico foi de funda me nta l importancia para a propa ga ca o da 

auditoria , a traves de diversas leis que obriga ra m a existencia da figura do auditor 

inde pe nde nte como ta mbe m da auditoria . 

N o que conce rne a s principa ls influencias que contribuira m para o de se nvolvime nto da 

auditoria no Brasil de sta ca m-se : filia is e subsidia rias de firma s estrange iras; fina ncia me nto 

de e mpre sa s brasiie iras por inte rmedio de entidades intemaciona is; cre scime nto das 

e mpre sa s brasiie iras e ne ce ssida de de descentra lizacao e diversificacao de sua s a tividades 

e conomica s; e voluca o do me rca do de capita ls; criacao da s norma s de auditoria 

promulga da s pe lo Ba nco C e ntra l do Brasil e m 1 9 7 2 ; cria ca o da C omissa o de V a lore s 

Mobiliarios e da Lei da s S ocie da de s Andnima s e m 1976 (AT T IE , 1998) . 

P a ra C R E P ALD I (2002 , p. 23 ) come nta : 

A auditoria compreende o exame de documentos, livros e registros, 

inspecoes e obtencao de informacoes e confirmacoes, internas e externas, 

relacionados com o controle do patrimonio, objetivando mensurar a exatidao 

desses registros e das demonstracoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contabeis deles decorrentes. 
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Ja P E R E Z JU N I O R , (1998 , p 13) come nta : 

A Auditoria pode ser defrnida como o levantamento, o estudo e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA avaliacao 

sistematica de transacoes, procedimentos, rotinas e demonstracoes 

contabeis de uma entidade, com o objetivo de fomecer a seus usuarios uma 

opiniao imparcial e fundamentada em normas e principios sobre sua 

adequacSo. 

V a rios fa tores lega is surgira m a fim de instituir auditoria pa ra os se gme ntos da e conomia , 

como leis, de cre tos, resolucoes do Ba nco C entra l que tra ta va m da obriga ca o de auditar 

socie da de de e conomia mista , socie da de s a nonima s entre outras. C om o surgime nto da 

auditoria ope ra ciona l a conte ce u uma abertura entre auditoria e contabilidade , com isso, 

outros tipos de auditoria fora m surgindo, pa ssa ndo a ssim que diversos profissionais 

re que re sse m conhe cime nto, a te nta ndo a ne ce ssida de dos auditores a a tender a me lhoria 

dos controles da instituicao como um todo. 

2 .2 A u d i to r ia d e g e s ta o 

D a fusa o da Auditoria O pe ra ciona l ou de Acompa nha me nto cujo obje tivo e de vigiar as 

tra nsa coe s sob a s otieas da e conomicida de , e ficiencia e e ficacia ; com a Auditoria de 

R e sulta dos que obje tiva vigiar a produgao e a produtividade , a le m de ava liar os resultados 

a lca nca dos diante de obje tivos e me ta s fixa dos para um de te rmina do periodo, surgiu a 

auditoria de ge sta o. O se u pape l principa l e nfoca um proce sso e m fiscalizar a fim de obter 

da dos e informa coe s de na tureza contabil, finance ira , orca me nta ria e patrimonia l da s 

e mpre sa s. 

Para G R A T E R O N (1999 , p. 0 6 e 07 ) de fine auditoria de ge sta o a ssim: 

£ uma tecnica ou atividade nova que presta consultoria aos mais altos 

extratos de uma organizagio, seja de car i ter publico ou privado. Procura 

mostrar os pontos fracos e fortes da organizac§o, estabelecendo as 

recomendacoes necessarias para melhorar o processo de tomada de 

decisoes. Procura avaliar, baseada nos criterios ou parSmetros de 

eficiencia, efetividade e economia, o processo de tomada de decisoes e seu 

efeito no atingimento das metas e objetivos da organtzacio. 

O bte r informa coe s que possa m de monstra r a situacao da e ntida de e ofe recer suge stoe s 

para decidir qua ! rumo tomar, a traves de ava liacao criteriosa de efici§ncia , e fe tividade e 

e conomia a fim de obter exito para a organizacao. 
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2.2 .1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Auditoria de gestao no setor publico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O s recursos obtidos atraves d e repasses, como t a m b e m d a obte nca o por re ce bime ntos de 

tributes, ta xa s e ntre outras a rre ca da cde s fa z com que se ja fe i to um controle a fim de nao 

proporcionar a os a ge nte s publicos a c o r r u p c i o e desvio de sse s recursos dos cofres 

publicos, que e um dos principa is proble ma s que a tinge a administragao publica . E 

de te rmina nte pa ra a socie da de que a aplicacao corre ta dos recursos che gue a o 

de te rmina do destino, ja que existe uma gra nde de ma nda ininterrupta de necessidades, a s 

qua is a inda fica m fa ltando para a tingimento tota l dos que pre cisa m dos servicos publicos. 

P a ra T re visa n et. a l. (2003 , p. 17 e 18): 

A corrupcao corrdi a dignidade do cidadao, contamina os indivlduos, 

deteriora o convivio social, arrufna os servicos publicos e compromete a 

vida das geracSes atuais e futuras. O desvio de recursos publicos nao s6 

prejudica os servicos urbanos, como leva ao abandono obras 

indispensaveis as cidades e ao pais. Ao mesmo tempo, atrai a ganancia e 

estimula a formacao de quadrilhas que evoluem para o crime organizado, o 

trafico de drogas, e de armas, provocam a violencia em todos os setores da 

sociedade. Um tipo de delito atrai o outro, que quase sempre estao 

associados. Alem disso, investidores serios afastam-se de cidades e 

regioes onde vigoram praticas de corrupcao e descontrole administrative 

No entanto, encontra r me ca nismos inibidores fa z necessario colocar e m pratica pa ra que se 

possa de fa to de monstra r pa ra a socie da de e m gera l a legitima aplicacao do nosso dinheiro, 

para que se possa m obter benfe itorias e servicos de qua lida de para o povo, a le m do ma is 

se de ve m definir os objetivos pe rse guidos pela contabilidade de ge sta o, para que se fome ca 

informa ca o oportuna e clara , pe rmitindo a a doga o da s me lhore s decisoes. 

Portanto, e sse tipo de auditoria pode se r rea lizado por auditores gerencia is, inte mos ou 

e xte mos e por orgSo de fisca lizacao superior, com intuito de ana lisar se sa o e mpre ga da s 

toda s a s cha nce s de se obte r resultados de e ficiencia , e ficacia e e conomia , nos recursos 

aplicados com o obje tivo de ofe recer ma ior qua lida de nos servicos publicos. S e gundo 

G R A T E R O N (1999 , p. 16) P ode -se enfa tiza r que a Auditoria de Gestao, e m e sse ntia , tern 

se constituido como uma conce pca o necessaria para o forta le time nto da s organizagoes 

publicas no se u proce sso de a justes a s mode rna s praticas de ge sta o. 

Assim se ndo, tra nsforma r recursos e m produtos e servicos de forma ma is produtiva a o 

me nor custo, atingir os obje tivos e me ta s previstos e m um progra ma e constituir a re lagao 

ma is viave l e ntre os recursos e mpre ga dos e os recursos a locados, sa o obje tivos da 

contabilidade na ges tao publica , como ta mbe m, de te rmina r os va lore s de ta xa s e pregos dos 
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servicoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e produtos publicos, fixa re m cla ra me nte os obje tivos e me ta s da administracao. 

Ainda a poio para a toma da de de cisa o dos ge store s a traves de informa coe s concre tas 

de ta lha do dos custos dos servicos e produtos, e ntre ga da s prestacoes de conta s a os orga os 

compe te nte s, obje tivam o suce sso do administrador publico. 

2 .3 G a s to s p u b l ic o s 

U ma ne ce ssida de dos ge store s publicos e m realizar condicoe s para o de se nvolvime nto de 

uma socie da de se da pe los ga stos, pois, so a ssim, e le (G ove rno) pode proporcionar 

e mpre go, e duca ga o, sa ude , lazer, seguranga , entre outras benfei tor ias para o povo, ou se ja , 

o minimo necessario para sa tisfazer sua s ne ce ssida de s basicas. 

P a ra a Secre ta ria de O rca me nto Federa l (2008 , p. 0 7 ) : 

A boa gestao do gasto publico permite a reducio de desperdicios, o que 

possibilita o aumento dos recursos disponiveis para o Estado atender 

melhor a populacao nas mais diversas formas: desde a manutencao e o 

aparelhamento dos hospitais publicos a aquisicao de viaturas para as 

instituicoes de seguranca publica. 

A aplicacao de forma a de qua da dos recursos e a ques tao que se de ve levar e m 

conside ra ca o, para que se possa destinar corre ta me nte a os ma is ca rentes e necessitados 

os recursos. P a ra BAR R O S e F O G U E L (p. 719 ) "A m a foca lizacao a tua l dos ga stos socia is 

e a unica ra za o pe la qua l e sse s ga stos na o sa o ca pa z e s de e rradicar ou a o me nos reduzir 

de forma a ce ntua da a pobre z a no pa is". 

Ja A B R A H A O & F E R N AN D E S (1999 , p. 0 7 ) come nta que : 

A irtformacSo trabalhada de forma organizada, objetiva e direcionada 

representa um incontestavel instrumento para a eficacia dos 

empreendimentos publicos. Amparada por indicadores e pesquisas, a 

informacao tern o poder de apontar corregSes de rumos e embasar o exito 

das agoes publicas. Assim, assume relevante papel na formulacao, 

implementacao e avaliacao das agdes de governo. 

D ive rsas a loca cde s sao obr igator ias pa ra o funciona me nto da ma quina administra tiva , o que 

se de ve a o traba lho da contabilidade e m a judar o gestor para a utilizagao dos monta nte s 

adquiridos de te rmina ndo dividi- lo de ma ne ira a sa tisfazer o bom a nda me nto dos ga stos 

publicos. 
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2 .4 C onta b i l ida de v e r s u s a uditor ia 

A contabilidade tern re lacionamento com a auditoria no proce sso de e la bora ca o de 

de monstra coe s contabe is no e nvolvime nto de dife rencas importantes. Ex: R e sponsa bilida de 

da administragao: verificar os a conte cime ntos e a cordos, ava liar e registrar informa coe s de 

tra nsa coe s, classificar e re sumir da dos classificados, preparar de monstra goe s contabe is. 

P a ra o auditor as responsabilidades sa o: tentar compre e nde r o come rcio do fregues, 

C onse guir e avaliar evidencia re ferente a s de monstra goe s contabe is, verificar se as 

de monstra goe s e sta o a de qua da s, emitir parecer de auditoria e entregar parecer de auditoria 

a o cliente . 

O s me todos contabe is identificam os e ve ntos e transagoes que a fe ta m a entidade . D epois 

de identificados, os itens sa o me didos, registrados, classificados e re sumidos nos siste ma s 

contabe is. O resultado de sse proce sso e a preparagao e distribuigao de de monstra goe s 

contabe is que a te nde m a os principios de contabilidade . F ina liza -se a contabilidade com a 

apresentagao de da dos finance iros re levantes e confiave is, ute is para que se tome decisao. 

Ja a auditoria tern o de ve r de reve lar e ava lia r os de sta que s que o auditor a o verificar, 

divulgue se a s de monstra goe s contabe is e la bora da s pe la administragao rea lmente 

a pre se nta m a de qua da me nte a posigao finance ira , pa trimonia l e e conomica da e ntida de 

auditada . 

2 .5 T ip o s d e a ud itor ia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.1 A Auditoria pode ser classificada em tres tipos: 

a) A u d i to r ia inde pe nde nte o u e xte rna : que tern como suje ito o profissional 

independente , que tern vinculo e mpre ga ticio com a e mpre sa auditada proveniente de 

um contra to de prestagao de servigos, cujo objetivo e o e xa me da s de monstra goe s 

conta be is ou de a lguma a re a especia l ou pre via me nte de finido como obje to de 

traba lho especia l, que o ponto principal, e a e missa o de parecer sobre a a de qua ca o 

da s de monstra goe s contabe is, e sua responsabilidade pode se r respondida 

profissional, civil e crimina l. 

P a ra P e re z Junior (1998 ) : 

A auditoria, independente das demonstracoes contabeis, constituizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o 

conjunto de procedimentos tecnicos que tern por objetivo a emissao de um 

parecer sobre a adequacao com que estas representam a posigao 
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patrimonial e financeira, o resultado das operagoes, as mutacoes do 

patrimdnio liquido e as origens a aplicacoes de recursos da entidade 

auditada, consoante as Normas Brasiieiras de Contabilidade e a legislacao 

especifica no que for pertinente. 

b) A u d i to r ia I nte rna o u O pe ra c iona l : de signa do pe la e mpre sa e o profissional 

funcionario da e mpre sa , com a missa o de e xa mina r os controles internos e ava liacao 

da e ficiencia e e ficacia dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ges tao com o intuito de gera r benfe itorias nos controles 

operaciona is e no ge re ncia me nto dos recursos onde se u re latorio principal e 

a conse lha r para me lhoria dos controles internos e e ficiencia administra tiva , te ndo 

como responsabilidade , a traba lhista . 

P a ra O LI V E I R A (1996 , p. 06 ) : 

A Auditoria Operacional consiste em revisoes metodicas de programas, 

organizagdes, atividades ou segmentos operacionais dos setores publico e 

privado, com a finalidade de avaliar e comunicar se os recursos da 

organizagao e stio sendo usados eficientemente e se estao sendo 

alcancados os objetivos operacionais. 

S A N T O S (2007 , p. 03 )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud JU N D (2001 ) a firma que : 

A auditoria interna e uma atividade de avaliacao independente e de 

assessoramento da administracio, voltada para o exame e avaliacao da 

adequacao, eficiencia e eficacia dos sistemas de controle e que tern por 

missao basica assessorar a administragao atraves do exame da adequag§o 

e eficacia dos controles; integridade e confiabilidade das informagoes e 

registros; integridade e confiabilidade dos sistemas estabelecidos para 

assegurar a observancia das polfticas, metas, pianos, procedimentos, leis, 

normas e regulamentos e da sua efetiva utilizacio; eficiencia, eficacia e 

economicidade do desempenho e da utilizacio dos recursos; dos 

procedimentos e metodos para salvaguarda dos ativos e a comprovacSo de 

sua existencia, assim como a exatidSo dos ativos e passivos e; 

compatibilidade das operagoes e programas com os objetivos, pianos e 

meios de execucao estabelecidos. 

c) A u d i to r ia da F a z e nda ( F e de ra l, E sta dua l e M unic ipa l ) : funcionario publico 

de signa do para atribuir a funga o de auditor da fa z e nda por forga da lei, cujo objetivo 

e a ve r i f i cag lo da obse rva ncia e cumprime nto dos prece itos lega is vige nte s para 

a pura ga o e recolhimento dos dive rsos tributos com a fina lidade de evrtar a 

sone ga ga o de tributos onde e mite re latorio de fisca lizagao o u a uto de infragao, que 

tern como usuario do traba lho o pode r publico. 

P E R E Z JU N I O R (2 0 0 7 , p.26) fa z o se guinte come nta rio: 

A auditoria de fazenda e exercida, em geral, por servidores piiblicos 

admitidos por meio de concursos publicos: auditores fiscais. Nas suas 

respectivas esferas, objetivam verificar a regularidade no recolhimento dos 
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tributos (impostos, taxas ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contribuicoes) por meio da analise das 

transacSes realizadas e documentacao-suporte. 

Essa moda lida de e apl icada ao governo, instituigoes e empresas piiblicas, pode ser 

exercida por profissionais de diversas a reas. E uma funga o publica por de te rminagao de 

dispositivo na lei. S a o e xe mplos: os auditores fisca is da receita federa l, do Instituto N aciona l 

de S e gurida de S ocia l ( IN SS) e do M inisterio do T ra ba lho. 

Para C R U Z (1997 , p. 25 ) considera que a e voluca o da auditoria pode se r classificada e m 

tre s tipos: auditoria f iscal izatoria, auditoria de ge sta o e auditoria operaciona l. 

2 .6 E spe cie s de a ud i tor ia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6.1 Auditoria interna 

A Auditoria interna e a que la e m que o proprio funcionario da e mpre sa e xe rce , e m cara ter 

pe rma ne nte . O traba lho ma is cansa tivo vo l tado pa ra a aplicacao dos controles internos 

contabe is e administra tivos sobre a s ope ra coe s e um dos tra ba lhos a tribuido a auditoria 

interna. 

Para AT T I E (1992 , p. 28 ) : 

A Auditoria Interna e uma funcao independente criada dentro da empresa 

para examinar e avaliar suas atividades, como um servico a essa mesma 

organizagao. A proposta da auditoria interna e auxiliar os membros da 

administragao a desincumbirem-se eficazmente de suas responsabilidades. 

Para tanto, a auditoria interna Ihes fornece analise, avaliagoes, 

recomendagoes, assessoria e informacoes relativas as atividades 

examinadas. 

A a ita administragao a f im de verificar, ava liar e e sta be le ce r a adequacao da e xte nsa o do 

cumprime nto e a qua lida de de e xe cuta r norma s e proce dime ntos e fe tua o e xa me de 

controle interno e da s ope ra goe s que se e ste nde pe lo exercicio inteiro. 

2.6.2 Auditoria externa 

Tern como me ta principal a firmar a todos os inte ressados, que a s de monstra goe s contabe is 

da ins t i tu ig io na da ta do le va nta me nto do ba lango, a pre se nte m a de qua da me nte sua 

situagao ftnance ira e patrimonia l e os resultados da s ope ra coe s pa ra o exercicio que se 

finda na que la da ta . 
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0 julgamento do controle interno e efetuado principaimente para determinar a sua 

a de qua ca o e e fe tividade e indicar a e xte nsa o que de ve m te r os se us proce ssos de auditoria 

inde pe nde nte , a fim de que se possa sa tisfazer da a de qua ca o e fide dignida de da s 

representagoes contida s na s D e monstra coe s C onta be is que e sta o se ndo auditada . 

S e gundo P E R E Z JU N I O RzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. a l. (2007 , p. 24 ) A auditoria inde pe nde nte de de monstra coe s 

conta be is tern por objetivo certificar a a de qua ca o da s informa coe s la constantes, e m fa ce 

dos principios funda me nta ls de contabilidade e da s praticas contabe is e m vigor no Brasil. 

O auditor inde pe nde nte pre ocupa pe la pre ve nca o ou pe rce pca o de fra ude s e pe las pe rda s 

dos a tivos do cliente que o contra tou, como ta mbe m nos resultados de sua s ope ra coe s. 

2 .7 Auditoria ope ra c iona l 

T e ndo como objetivo e spe cifico a me lhoria da s ope ra goe s que e sta o se ndo e xa mina da s, os 

auditores de te rmina ra m e sse te rmo, para de scre ve r e sse tipo de traba lho. O surgime nto se 

de u pa ra que os re latorios a pre se nta dos te nha m me lhor qua lida de , pe los auditores da s 

e mpre sa s privadas e publicas. D e ve se r aplicada na ma ioria dos ca sos a auditoria e m 

e mpre sa s industria ls, come rcia is e de servigos, onde de posse dos registros contabe is fa z o 

le va nta me nto de um de te rmina do de pa rta me nto, cruz a ndo e m ca da setor, fa se a fa se do 

inicio a te o fim, pe rfazendo toda s a s e ta pa s da s operagoes de sse de pa rta me nto, fa z e ndo 

se us julga me ntos, criticando, ava liando toda s a s fa se s de receita e de spe sa s, 

proporciona ndo a justes nas dificuldades e ncontra da s tra z e ndo melhorias. 

P a ra A R A U J O (2008 , p. 31 ) : 

Auditoria operacional e o conjunto de procedimentos aplicados, com base 

em normas profissionais, sobre qualquer processo administrativo com o 

objetivo de verificar se eles foram realizados em observancia aos principios 

da economicidade, da eficiencia, da eficacia e da efetividade. 

Ja (SA, 2 0 0 2 ) A auditoria O pe ra ciona l procura julga r o "controle administra tivo" e m fa ce de 

um de se mpe nho a de qua do, ou se ja , se as norma s de ge sta o da e mpre sa resultam, 

e fe tivamente , e m prove ito da e mpre sa ou da instituicao. 

Portanto, a auditoria ope ra ciona l visa e xa mina r a ge sta o da entidade , com fins de verificar 

se os resultados sa o de fa to e ficientes no que diz respe ito os recursos que fora m 

e mpre ga dos, a organizagao, a fixagao da s me ta s, a utilizagao e coorde na ga o dos ditos 

re cursos e os controles e sta be le cidos sobre sua ge sta o. 
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2.7.1 Economicidade, eficiencia, eficacia e efetividade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C omo uma fe rra me nta que e usa da para propor condigoes boa s nos servigos coloca dos a 

disposigao da populagao, a auditoria de progra ma s ta mbe m e um instrumento que avalia 

e conomicida de , e ficiencia , e ficacia , e a e fe tividade dos progra ma s gove rna me nta is. 

E conomicida de e te r habilidade de e xe cuta r ou fa ze r a lgo, ga sta ndo-se pouco, e poder 

produz ir a o me nor custo. E e xe cuta r uma a tividade a o me nor custo possive l, ou se ja , todo 

ga sto de ve se r o me nos possive l. 

T O R R E S ( 1 9 9 1 , pp. 37 /44 ) , por sua vez , a firma que : 

O concerto de economicidade, originario da linguagem dos economistas, 

corresponde, no discurso jurfdico, ao de justiga. "Implica"na eficiencia na 

gestao financeira e na execucao orgamentaria, consubstanciada na 

minimizagio de custos e gastos publicos e na maximizagSo da receita e da 

arrecadagSo". Por fim, conclui quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e, "sobretudo, a justa adequacao e 

equillbrio entre as duas vertentes das financas publicas. 

Ja a e ficiencia diz sentido a o se fa ze r dire ito. E a pre se nta r um de se mpe nho que satisfaga, 

se m desperdigar, ou se ja , sa be r ga sta r be m. U ma agao e ficiente torna me lhor aquilo que ja 

e ra fe ito, incre me nta r na e ficiencia representa um a ume nto na produgao. 

S e gundo o W ikipe dia , a enciclopedia livre: E ficiencia ou re ndime nto re fere -se a re lagao 

entre os resultados obtidos e os recursos e mpre ga dos. A e ficiencia re pre se nta uma me dida 

se gundo a qua l os recursos sa o convertidos e m resultados de forma ma is e conomica . 

P a ra O LI V E I R A (2003 , p.8). 

Auditoria de Eficiencia e Economicidade: e a analise nas entidades, se 

estao adquirindo os materiais ou servicos de que efetivamente necessitam 

com qualidade e na quantidade adequada, e ao menor custo possivel; 

cumprem as disposigoes legais e regulamentares, cuja inobservancia possa 

afetar significativamente a aquisigSo, salvaguarda e uso dos recursos; e 

ainda se utilizam um sistema de controle adequado para medir o seu 

desempenho, em termos de economia e eficiencia dos programas. 

Auditoria de E ficacia : objetiva avaliar a te que ponto os resultados ou beneficios a lca nga dos 

e m de te rmina do progra ma , como ta mbe m, a verificacao sobre a administragao, a fim de 

atingir os obje tivos a que se propusera . E tra tar do que fazer, de fazer a s coisas corre tas, 

qua l ca minho seguir. S a be r escolher e, de pois de escolhido o que fazer, fa z e ndo e sta coisa 

de forma be m suce dida de ve levar a e ficiencia . 
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Muitos estudiosos apontam que muitas instituicoes nao dispoem de sistemas estruturados 

para coletas de dados que propiciem a adequada avaliacao do desempenho. Atraves de 

conclusoes aplicadas na pratica desse tipo de auditoria pode-se dizer provaveis ganhos em: 

a instituicao mais desempenhada, melhoramento nos metodos e dos controles da entidade, 

etc. 

E, por fim a auditoria de efetividade: que visa medir o impacto da acao que se deseja 

modificar, atraves da transformacao. 

OLIVEIRA (2003, p. 10) comenta: 

Neste enfoque de auditoria operacional. e fundamental examinar tres 
dimensoes basicas: a primeira diz respeito a adequacao, em que e 
verificado se os resultados apresentados correspondem as necessidades de 
que deram origem a acao; a segunda e da equidade, que implica verificar se 
a acao implementada e os resultados permitiram uma distribuicio mais justa 
dos recursos e dos beneficios; a terceira refere-se a propriedade polftica, ou 
seja, verificar se houve a satisfacao das exigencias e demandas da 
sociedade. 

Ha divergencias de expectativas entre auditorias de eficacia e de eficiencia com a auditoria 

de efetividade. Aspectos internos da organizacao e o foco das duas primeiras auditorias 

enquanto, a auditoria da efetividade procura avaliar os reais beneficios recebidos pela 

populacao, a partir do resultado final obtido pela gestao de todos os recursos publicos 

envolvidos nos gastos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7.2 Beneficios da auditoria operacional 

Nao seria possivel elencar todos os proveitos conseguidos com a realizacao de uma 

auditoria operacional. Portanto alguns beneficios podem ser observados, como: aumento de 

receitas, melhoria do desempenho, reducao de custos, melhorias dos controles, diminuicao 

de desperdicios, etc. 

Vantagens essas, que se a auditoria operacional for bem trabalhada e executada, tende a 

gerar resultados positivos que superam os custos incorridos para a sua realizacao. 

2.7.3 Objetivo da auditoria operacional 

A auditoria operacional tern por objetivo avaliar e revisar os metodos do processo de 

producao da instituicao, na busca da avaliacao no sentido de saber se os recursos da 

organizacao estao sendo empregados de modo eficaz e eficiente para chegar aos objetivos 

operacionais. 
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Conforme Machado e Peter (2003)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Andrade (2008, p. 12): 

O objetivo da auditoria operacional na area ptiblica e assessorar a 
administracSo no desempenho efetivo de suas funcoes e responsabilidades, 
avaliando se a organizacao, departamento, sistemas, funcoes, operacoes e 
programas auditados estao atingindo os objetivos propostos com 
identificacao de falhas e irregularidades no sistema operacional. 

Na auditoria operacional e preciso apenas ver parte da organizacao, em um dado momento 

ela pode explorar somente uma area, ou ponto de risco, ainda considerando que as 

consequencias da auditoria aplicada a qualquer ponto se refletem em toda a organizacao. 

2.7.4 Como e feita a auditoria operacional 

Primeiramente faz-se um levantamento de pontos de controle, ou ponto de risco, define-se a 

forma de trabalho de cada ponto de controle, dos indicadores de desempenho, em seguida 

faz o relatorio de auditoria operacional, para a tomada de decisao baseada no relatorio de 

auditoria. 

2.7.5 Quando e necessaria uma auditoria operacional 

A auditoria operacional pode fazer parte do dia a dia da instituicao, que seja para melhorar o 

processo de producio. Quando a organizacao se encontrar numa situacao desconfortavel 

ou for necessidade em funcao de exigencias de outros orgaos. Pode ser uma acao tomada 

somente quando a organizacao se encontrar numa posicao incomoda, como tambem de 

exigencias de orgaos envolvidos com a eficiencia da instituicao, a exemplos de orgaos 

publicos e dos controladores de grupos de empresas. 

2.7.6 Tomada de decisao baseada no relatdrio de auditoria 

De posse do relatorio de auditoria, onde os pontos de controle foram estudados, os gerentes 

poderao analisar a situacao e estudar a melhor forma de melhorar e chegar a um 

denominador satisfatorio para a organizacao. Podera haver necessidade de rever como os 

processos devem ser executados e assim, varias fases do processo produtivo deva-se 

passar por uma reeducacao de como produzir. 

2.8 Auditoria operacional versus auditoria contabil 

A auditoria operacional utiliza em muitas oportunidades os mesmos procedimentos e 

tecnicas da auditoria contabil para examinar, em sintese, os controles operacionais, a 

gestae e a estrategia da organizacao auditada. No entanto apresenta diversas limitacoes, 
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como. dificuldades para se determinar a intencSo da auditoria, ou seja, na auditoria 

operacional sao amplas ou abrangentes, onde todas as areas examinadas e relevante, a 

realizacao do planejamento se da em toda a organizacao, que enfoca o passado, presente e 

futuro da instituicao, enquanto na auditoria contabil a finalidade da auditoria se da nas 

demonstrates contabeis, a area a ser examinada e somente a area financeira, que enfoca 

os exames no passado da organizacao. 

Outras limitacdes sao evidenciadas: ausencia de dados adequados, dificuldades na 

identificagao dos indicadores de eficacia, dificuldades em estabelecer padroes de 

procedimento, complexidade na deiimitaeao dos criterios, falta de pessoal qualificado, 

recursos escassos, etc. 

2.9 Normas da auditoria operacional 

Entende-se por normas de auditoria as regras estabelecidas pelos orgaos que regulam a 

profissao contabil, em todos os paises, com o objetivo de regulamentar o exercicio da 

funcao do auditor independente, estabelecendo orientacao e diretrizes a serem seguidas por 

esses profissionais no exercicio de suas funcoes. 

Embora, na maioria das vezes, as normas de auditoria sejam apenas guias de orientacao 

geral, e nao um manual resumido de procedimentos a serem seguidos pelo auditor, elas fixa 

limites claros de responsabilidades, bem como dao orientacao util quanto ao comportamento 

do auditor em relacSo a capacitacao profissional e aos aspectos tecnicos requeridos para a 

execucao de seu trabalho. 

Os primeiros paises a constituir normas de auditoria foram os de economia mais 

desenvolvidos e consequentemente, mais avancados profissionalmente, onde 

desenvolveram forma simples e precisa e atualizando-as sempre, com consecutivos 

pronunciamentos dos orgaos que regulam, que apresentam por menores detalhes a medida 

que ocorrencias novas aparecem no exercicio do cargo do auditor independente. 

A primeira norma de auditoria que se aplicou no Brasil observou-se do ano de 1972 e que 

foram baseadas em experimentos de outros paises, que na oportunidade se encontravam 

mais desenvolvidos. Elaborado pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, hoje 

IBRACON. No ambito intemacional, a Federacao intemacional de Contadores (IFAC), esta 

empenhada em emitir pronunciamentos, atraves de sua Comissao de Normas Intemacionais 

de Auditoria, contendo orientates, aos paises-membros, relativas a normas e 

procedimentos de auditoria. (FRANCO, 1982). 
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Ja as normas de auditoria operacional nao estio ainda completamente definidas, dessa 

forma, e mais dificil encontra-las, nos temas discutidos de auditoria operacional, 

comentarios a respeito de suas normas especificas. Ainda com os avangos alcancados na 

normatizacao da auditoria contabil, principalmente em face das resolucoes aprovadas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), ainda nao foram elaboradas normas para a 

execugao de auditoria operacional, seja no ambito do setor privado ou do setor publico. 

QUADRO RESUMO 1 - DAS NORMAS PROFISSIONAIS DO AUDITOR 

Para melhor entendimento e, no intuito de facilitar o conhecimento acerca do tema - Normas 

Profissionais, relativas a pessoa do auditor. 

INDEPENDENTE (Res. 821/97 - CFC - NBC P 

D 

INTERNO (Res. 781/95 - CFC - NBC P 3) 

1.1 COMPETENCE TECNICO-PROFISSIONAL 3.1. COMPETENCE TECNICO-
PROFISSIONAL 

1.2. INDEPENDENCE 3.2. AUTONOMIA PROFISSIONAL 

1.3. RESPONSABILIDADES DO AUDITOR NA 
EXECUCAO DOS TRABALHOS: cuidado e zelo 
na realizacio dos trabalhos, entre outras. 

3.3. RESPONSABILIDADE DO AUDITOR 
INTERNO, NA EXECUCAO DOS TRABALHOS 

1.4. HONORARIOS 

1.5. GUARDA DA DOCUMENTACAO 

1.6. SIGILO 3.4. RELACIONAMENTO COM 
PROFISSIONAIS DE OUTRAS AREAS 1.7. RESPONSABILIDADE PELA UTILIZAQAO 

DO TRABALHO DO AUDITOR INTERNO 

3.4. RELACIONAMENTO COM 
PROFISSIONAIS DE OUTRAS AREAS 

1.8. RESPONSABILIDADE PELA UTILIZAQAO 
DO TRABALHO DE ESPECIALISTAS 

3.5. SIGILO 

1.9. INFORMACOES ANUAIS AOS CRC 

1.10. EDUCACAO CONTINUADA 3.6. COOPERAQAO COM 0 AUDITOR 
INDEPENDENTE 1.11. EXAME DE COMPETENCE 

PROFISSIONAL 

3.6. COOPERAQAO COM 0 AUDITOR 
INDEPENDENTE 

Fonte: Elaboracio Pr6pria. 

QUADRO RESUMO 2 - DAS NORMAS DO PARECER/RELATORIO DO AUDITOR 

Para melhor entendimento e, no intuito de facilitar o seu estudo acerca do tema abordado -

Normas do parecer/relatorio do auditor. 

INDEPENDENTE (Res. 820/97 - CFC - NBC T 
11) 

INTERNO (Res. 780/95 - CFC - NBC T 12) 

11.3.1. GENERALIDADES 12.3.1. CONCEITUACAO E FINALIDADE 

11.3.2. PARECER SEM RESSALVA 

12.3.1. CONCEITUACAO E FINALIDADE 

11.3.3. CIRCUNSTANCIAS QUE IMPEDEM A 
EMISSAO DO PARECER SER RESSALVA 

12.3.1. CONCEITUACAO E FINALIDADE 

11.3.4. PARECER COM RESSALVA 

12.3.1. CONCEITUACAO E FINALIDADE 

11.3.5. PARECER ADVERSO 

12.3.1. CONCEITUACAO E FINALIDADE 

11.3.6. PARECER COM ABSTENCAO DE 
OPINlAO 

12.3.2. FORMA DE REDAQAO 

11.3.7. INCERTEZA 

12.3.2. FORMA DE REDAQAO 

11.3.8. INFORMACOES RELEVANTES NAS 
DEMONSTRAQOES CONTABEIS 

12.3.2. FORMA DE REDAQAO 
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11.3.9. PARECER, QUANDO 
DEMONSTRACOES CONTABEIS DE 
CONTROLADAS E/OU COLIGADAS SAO 
AUDITADAS POR OUTROS AUDITORES 

12.3.3. CONFIDENCIALIDADE 

11.3.10. PARECER SOBRE DEMONSTRACOES 
CONTABEIS CONDENSADAS 

12.3.4. EVIDENCIACAO DAS AREAS NAO 
EXAM I NAD AS. 

11.3.11. DEMONSTRACOES CONTABEIS NAO-
AUDITADAS. 

12.3.4. EVIDENCIACAO DAS AREAS NAO 
EXAM I NAD AS. 

Fonte: Elaboracao Prbpria. 

QUADRO RESUMO 3 - DAS NORMAS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS DE 

AUDITORIA 

Para melhor entendimento e, no intuito de facilitar o seu estudo acerca do tema abordado -

Normas de execugao dos trabalhos. 

INDEPENDENTE (Res. 820/97 - CFC - NBC T 11) INTERNO (Res. 780/95 - CFC - NBC T 12) 

11.1.1. CONCEITUACAO E OBJETIVOS DA 
AUDITORIA INDEPENDENTE 

12.1.1. CONCEITUACAO E OBJETIVOS DA 
AUDITORIA INTERNA 

11 1.2. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

12.1.1. CONCEITUACAO E OBJETIVOS DA 
AUDITORIA INTERNA 

11.1.3. PAPElS DE TRABALHO 12.1.2. PROCEDIMENTOS DA AUDITORIA 
INTERNA 11.1.4. FRAUDE E ERRO 

12.1.2. PROCEDIMENTOS DA AUDITORIA 
INTERNA 

11.2. PLANEJAMENTO DE AUDITORIA 12.1.3. PAPElS DE TRABALHO 

11.2.2. RELEVANCIA 

12.1.3. PAPElS DE TRABALHO 

11.2.3. RISCO DE AUDITORIA 12.1.4. FRAUDE E ERRO 

11.2.4. SUPERVISAO E CONTROLE DE 
QUALIDADE 

12.1.4. FRAUDE E ERRO 

11.2.5. ESTUDO E AVALIACAO DO SISTEMA 
CONTABIL E DE CONTROLES INTERNOS 

12.2.1. PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 
INTERNA 

11.2.6. APLICACAO DOS PROCEDIMENTOS DE 
AUDITORIA 

12.2.2. APLICACAO DOS PROCEDIMENTOS DE 
AUDITORIA INTERNA 

11.2.7. DOCUMENTACAO DE AUDITORIA 

12.2.2. APLICACAO DOS PROCEDIMENTOS DE 
AUDITORIA INTERNA 

11.2.8. CONTINUIDADE NORMAL DAS 
ATIVIDADES DA ENTIDADE 

12.2.2. APLICACAO DOS PROCEDIMENTOS DE 
AUDITORIA INTERNA 

11.2.9. AMOSTRAGEM 

12.2.2. APLICACAO DOS PROCEDIMENTOS DE 
AUDITORIA INTERNA 

11.2.10. PROCESSAMENTO ELETRONICO DE 

DADOS - PED 

12.2.3. DOCUMENTACAO DA AUDITORIA 
INTERNA 

11.2.11. ESTIMATIVAS CONTABEIS 

12.2.3. DOCUMENTACAO DA AUDITORIA 
INTERNA 

11.2.12. TRANSACOES COM PARTES 
RELACIONADAS 

12.2.4. AMOSTRA ESTATfSTICA 

11.2.13. TRANSACOES E EVENTOS 
SUBSEQUENTES 

12.2.4. AMOSTRA ESTATfSTICA 

11.2.14. CARTA DE RESPONSABILIDADE DA 
ADMINISTRACAO 

12.2.5. PROCESSAMENTO ELETRONICO DE 
DADOS - PED 

11.2.15. CONTINGENCIAS 

12.2.5. PROCESSAMENTO ELETRONICO DE 
DADOS - PED 

Fonte: Elaboracao Propria. 
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2.9.1 Normas de auditoria em vigor no Brasil 

As normas de auditoria sao condigoes indispensaveis que deve ser observadas pelos 

auditores externos no desenvolver do servigo de auditoria. Essas normas foram aprovadas 

pelo Conselho Federal de Contabilidade, no exercicio de suas atribuicoes legais e 

regimentais. 

2.10 Parecer de auditoria 

O parecer representa o levantamento total do trabalho do auditor. Nele encontram-se as 

seguintes informagoes: 

a) Identificagao das demonstragoes contabeis e definicao das responsabilidades da 

administracao e dos auditores; 

b) Extensao dos trabalhos; 

c) Opiniao sobre as demonstragoes contabeis. 

As informagoes acima referidas estao contidas no chamado parecer padrao ou limpo. O 

parecer deve ser entregue a diretoria, ao conselho de administragao ou aos acionistas. 

Consta-se da data do final do trabalho de auditoria com a assinatura do contador 

responsavel. Determinadas situagoes que normalmente ocorrem na pratica, levam o auditor 

a nao emitir o parecer-padrao, sao elas: 

• Limite no escopo do exame: significa que o auditor nao conseguiu aplicar 

procedimentos que costuma aplicar nos exames de auditoria, no sentido de constatar 

a verdade das informagoes contidas nas demonstragoes financeiras. Ex.: falta de 

confirmagao de dinheiro depositado em conta corrente bancaria. 

• Parte do exame efetuado por outros auditores independentes no caso de utilizar o 

trabalho de outros auditores, como uma forma de divisao de responsabilidades. Ex.: 

Esse fato ocorre com frequencia quando sociedades investidas, cujos investimentos 

sao avaliados pelo metodo de equivalencia patrimonial, sao auditadas por outros 

auditores. 

• As demonstragoes financeiras nao estao de acordo com os principios fundamentals 

de contabilidade: quando as demonstragoes financeiras nao forem elaboradas de 

acordo com os principios fundamentals de contabilidade, o auditor emite parecer 

com ressalvas, e, caso o efeito seja de valor muito relevante, ele deve dar um 

parecer adverse 
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• Exposicao informativa inadequada: as demonstrates financeiras devem conter 

todas as informagoes necessarias para que o leitor possa entende-las. Essas 

informagoes normalmente sao divulgadas por meio das notas explicativas. O auditor 

deve emrtir um parecer com ressalva quando a companhia nao divulgar uma 

informagao importante. 

• Falta de uniformidade na aplicagao dos principios contabeis: o auditor deve incluir 

um paragrafo de enfase em parecer sempre que a companhia altera a aplicagao de 

um criterio contabil. Ex.: os estoques em 1998 eram registrados pelo metodo PEPS; 

em 1999 passaram a ser avaliados pelo metodo do custo medio. 

• Incertezas quanto ao efeito de eventos futuros: as demonstragoes contabeis poderao 

ser afetadas por incertezas com relagao a eventos futuros, cujos resultados finais 

nao sao suscetiveis de uma avaliagao razoavel na data da emissao do parecer do 

auditor. Nesse caso o auditor deve emitir um parecer com paragrafo de enfase ou 

dar uma negativa de opiniao, dependendo do signrficado da transagao envolvida. 

As incertezas poderao estar relacionadas com: realizacao de ativos, continuidade das 

operagoes da companhia e resolucao de processos legais ou trabalhistas. 

Assim sendo, existem basicamente quatro tipos de pareceres do auditor: 

I) Parecer sem ressalvas ou limpo: 

Quando o auditor estiver diante das circunstancias abaixo, devera ser emitido um parecer 

sem ressalvas, limpo ou padrao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Exame efetuado de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas; 

s Demonstragoes contabeis elaboradas de acordo com os principios fundamentals 

de contabilidade; 

s Principios contabeis aplicados com uniformidade; 

•/ Demonstragoes contabeis contem todas as exposigoes informativas necessarias; 

II) Parecer com ressalvas: 

No caso da emissao desse tipo de parecer, o paragrafo-padrao da opiniao deve ser alterado 

de forma a deixar claro a natureza da ressalva e seu efeito sobre a situacao patrimonial e 

financeira, o resultado das operagoes, as mutagSes do patrimonio liquido e as origens e 
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aplicacoes de recursos, se esse efeito puder ser razoavelmente determinado. Fazendo-se 

referenda no paragrafo da opiniao, o auditor encontra um modo diferente para esclarecer a 

natureza da ressalva, a uma nota explicativa ou a outro paragrafo do parecer, que descreva 

as circunstancias. 

III) Parecer adverso: 

Quando o auditor possuir informagoes suficientes para formar a opiniao de que as 

demonstragoes contabeis nao estao de acordo com o patrimonio, com a posicao financeira, 

as operacdes nao apresentam resultados satisfatorios, as modrficacoes do patrimonio 

liquido e as origens e aplicagoes de recursos, de acordo com os principios fundamentais de 

contabilidade, deve ser emitido o parecer adverso, pois a transacao e tao importante que 

nao justifica a simples emissao de um parecer com ressalvas. 

IV) Parecer com abstencao de opiniao: 

O parecer com a abstencao de opiniao em relagao e aquele em que o auditor deixa de emitir 

opiniao sobre as demonstragoes contabeis, por nao ter obtido comprovagao suficiente para 

fundamenta-la. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Em term os metodologicos este trabalho se apresenta como descritivo, atraves de pesquisa 

bibliografica, com aspectos de natureza empirico-exploratorios, utilizando-se tambem da 

estrategia de uma pesquisa de campo, onde foram abordadas diversas perguntas buscando 

respostas do objetivo deste trabalho. Foram utilizados varios assuntos de auditoria, tais 

como: auditoria contabil, auditoria operacional, auditoria governamental e auditoria de 

gestae 

Para Gil (1999, p. 05) a pesquisa documental assemelha-se muito a pesquisa bibliografica. 

A diferenca essencial entre ambas esta na natureza das fontes. Enquanto a 
pesquisa bibliografica se utiliza fundamentalmente das contribuicoes de 
diversos autores, a pesquisa documental vale-se de materials que nao 
recebem ainda um tratamento analltico, ou ainda pode ser re-elaborado de 
acordo com os objetos de pesquisa. 

Segundo Cervo e Bervian (2002, p.66), "a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e 

correlaciona fatos ou fenomenos (variaveis) sem manipula-los". 

Para Vergara (2000, p.47) destaca que: A pesquisa descritiva expoe caracteristicas de 

determinada populacao ou de determinado fenomeno. Pode tambem estabelecer 

correlacoes entre variaveis e definir sua natureza. Nao tern compromisso de explicar os 

fenomenos que descreve, embora sirva de base para tal explicacao. 

Portanto, busca-se atraves de diversos documentos, como artigos, revistas, dissertacoes, 

monografias, entre outros, abordarem o assunto de forma em que todos venham a ter a 

clareza dos objetivos aqui almejados. 

A fase seguinte foi desenvolvida uma pesquisa de campo atraves de questionarios, onde 

diversas indagacoes foram realizadas no sentido de buscar e verificar a percepcao dos 

contabilistas de uma empresa publica a cerca da importancia da auditoria de gestao para 

afericao da efetividade dos gastos publicos. Atraves de coleta de dados elaborados por 

fontes primarias constituidas de entrevistas e questionarios e de fontes secundarias 

captadas atraves de livros, revistas, pesquisas via internet, artigos, dissertacoes, entre 

outros. 

De acordo com Vergara (2000, p.54) o questionario: 

[...] caracteriza-se por uma serie de questSes apresentadas ao respondente. 
por escrito. 
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[...] O questionario pode ser aberto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pouco ou nio estruturado, ou fechado, 
estruturado. No questionario aberto as respostas livres sao dadas peios 
respondentes; no fechado, o respondente faz escolhas, ou pondera, diante 
de alternativas apresentadas. 

A tecnica de questionario estruturado foi utiitzada nesta pesquisa para a coleta dos dados. A 

escala Likert para abordar as questoes foi empregada, onde se buscou perceber os fatos 

abordados aos contabiiistas desta pesquisa. Nela o respondente devera selecionar as 

respostas dentro do seguinte intervalo. (5) concorda totalmente; (4) concorda; (3) sem 

opiniao/indiferente; (2) discorda; e (1) discorda totalmente (AMARO; P6VOA; MACEDO, 

2005). 

Para atingir aos objetivos propostos, foi utilizado o metodo da analise descritiva dos dados. 

Essa analise foi realizada com o auxilio do aplicativo estatistico SPSSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Statistical Package 

for the Social Science), versao 15.0 para sistema operacional Windows. 

Os dados foram tratados a partir do SPSS (Statistical Package for the Social Science), apos 

a configuracao e digitacao de cada questionario na planilha eletronica do software, com o 

objetivo de aplicar os testes estatisticos adequados. Foram testadas as variaveis de 

conhecimento dos termos, aplicabilidade a gestlo e a contabilidade publica brasileira. 

O estudo dos contabiiistas de uma empresa publica, da area de assistencia tecnica e 

extensao rural, deve-se ao fato da mesma ser analisada por fatores que refletem a 

efetividade do gasto publico, pois a maior parte de seus recursos advem do convenios e 

contratos de repasse com o govemo federal, fato que referenda a afericao da efetividade 

atraves do atingimento das metas fisicas destes instrumentos. 
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4 ANALISE DOS DADOS 

4.1 Analisando a faixa etaria dos respondentes. 

Buscando-se identificar o perfil dos contadores publicos que responderam o 

questionamento, perguntou-se sobre a faixa etaria de cada um, obtendo-se as seguintes 

informacoes: que 08 entrevistados tern ate 35 anos, enquanto que 02 dos entrevistados tern 

a idade entre 36 a 40 anos, conforme Tabela 1 abaixo. 

Tabela 1 Faixa Etaria dos respondentes 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ate 30 anos 4 40,0 40,0 40,0 

De 31 a 35 anos 4 40,0 40,0 80,0 

De 36 a 40 anos 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Fonte: Elaboracao Propria 

Grafico 1 - Faixa Etaria dos Entrevistados 
Fonte: Elaboracio Propria 

Conforme demonstra o grafico 1 do total de 100% dos entrevistados, 40% corresponde a 

contadores com idade ate 30 anos de idade, 40% atribui-se a respondentes com faixa etaria 

entre 31 a 35 anos, enquanto 20% dos entrevistados, ou seja, 02 contadores, determinava 

suas idades entre 36 a 40 anos. 
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4.2 Analisando o genero dos respondentes 

Observa-se na tabela 2 logo abaixo que, da totalidade de respondentes, houve um 

equilibrio, ou seja, do total de 10 pessoas entrevistadas, 05 correspondia ao sexo feminino, 

como tambem 05 era do sexo masculino. 

Tabela 2 Genero dos respondentes 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Masculino 5 50,0 50,0 50,0 

Feminino 5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 

Fonte: Elaboracao Propria 

Grafico 2 Genero dos respondentes 
Fonte: Elaboracao Propria 

No grafico 2, fica evidente que houve um empate referente a entrevista dos contadores 

publicos, ou seja, 50% para ambos os sexos dos entrevistados, ou seja um total de 05 

mulheres, e evidentemente a mesma quantia para os homens. 

4.3 Analisando a formacao academica dos respondentes 

Verificou-se ainda quanta a formacao academica, onde ha uma predominacao de uma maior 

coneentraeao em graduacao e especializacao em curso, num total de 04 dos respondentes 

tinha titulo de graduacao, como tambem, 04 era de especializacao em curso, enquanto 

apenas 02 estao classificados como: 01 em especializacao concluida e 01 em mestrado, 

conforme exposto na Tabela 3 abaixo: 
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fabela 3 Formagao Acac emica dos respondentes 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Graduacao 4 40,0 40,0 40,0 

Esp. em Curso 4 40,0 40,0 80,0 
Esp. Conclufda 1 10,0 10,0 90,0 
Mestrado 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 

Fonte: Elaboracao Propria 

Grafico 3 Formacao Academica dos respondentes 
Fonte: Elaboracao Propria 

Verifica-se que no grafico 3 acima, a maior parte dos entrevistados, suas formagao 

academica corresponde a 40% especializagao em curso, 40% em graduacao, e apenas 

10% tern especializacao concluida, como tambem apenas 10% detem o curso de mestrado. 

4.4 Analisando a area de formagao dos respondentes 

Na Tabela 4 se trabalhou neles a informagao quanta a area de formagao, conforme abaixo, 

ou seja, todos 10 respondentes correspondem a area de Ciencias Sociais Aplicadas. 

Tabela 4 Area de Formacao dos respond entes 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ciencias Sociais 

Aplicadas 
10 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaboracao Prdpria 
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Grafico 4 Area de Formagao dos respondentes 
Fonte: Elaboracao Propria 

De acordo com o grafico 4, observa-se que 100% dos entrevistados sao da area de ciencias 

sociais aplicadas, ja que conforme consta do questionario em apenso, diversas perguntas 

sobre a area de formacao. 

4.5 Analisando o tempo de profissao dos respondentes 

Buscando ainda tragar o perfil dos respondentes, perguntou-se a eles qual o tempo no cargo 

de profissao dos contadores publicos. Verifica-se que 05 dos participantes tern acima de 6 

(seis) anos no cargo, 04 dos participantes tern tempo no cargo entre 1 e 5 anos de 

profissao, enquanto 01 contador publico tern menos de 1 ano de profissao, conforme expoe 

a Tabela 5 abaixo: 

Tabela 5 Tempo de profissao dos respondentes 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Menos de 1 (um) ano 1 10,0 10,0 10,0 

Entre 1 (um) e 5 (cinco) 
anos 

4 40,0 40,0 50,0 

De 6 (seis) a 10 (dez) 
anos 

5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Fonte: Elaboracao Propria 
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Grafico 5 Tempo de profissao dos respondentes 
Fonte: Elaboracao Propria 

Conforme determina no grafico 5, o tempo de profissao dos respondentes atinge um 

percentual de 50% para os profissionais de 06 a 10 anos, 40% destinam-se a contadores 

com tempo de 1 a 5 anos, e 10% corresponde a menos de um ano de profissao. 

4.6 Analisando se a auditoria de gestao e destinada a verificar a efetividade do 
gasto publico 

Apos a identificacao das pessoas e suas caracteristicas, foram indagadas a partir dos 

objetivos precipuos da pesquisa. Foi abordada a seguinte pergunta: A Auditoria de gestao e 

destinada a verificar a efetividade do gasto publico? Destaca-se na tabela 6, que 06 dos 

entrevistados concordam fortemente com essa indagacao, somente 02 concordam, ja para 

01 entrevistado, discorda, como tambem 01 pessoa entrevistada discorda fortemente. 

Tabela 6 Auditoria de gestao e destinada a verificar a efetividade do gasto publico. 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Discordo fortemente 1 10,0 10,0 10,0 

Discordo 1 10,0 10,0 20,0 

Concordo 2 20,0 20,0 40,0 

Concordo 
Fortemente 

6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Fonte: Elaboracao Propria 
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Discordo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 6 Auditoria de gestao e destinada a verificar a efetividade do gasto publico. 
Fonte: Elaboracao Propria 

Evidencia-se no grafico 6 que um percentual de 60% dos entrevistados concordam 

fortemente e 20% concordam, enquanto que 10% discordam fortemente e 10% discordam. 

O que se leva a perceber que alguns entrevistados devam rever seus conceitos a respeito 

da auditoria de gestao em relacao a verificagao da efetividade do gasto publico. 

4.7 Analisando se a auditoria de gestao apresenta-se mais proxima do controle 
social 

Na tabela 7, fica evidente que a maioria dos entrevistados nem discordam, como tambem 

nao concordam, ou seja, 07 dos respondentes, a respeito da seguinte questao: A Auditoria 

de gestao apresenta-se mais proxima do controle social, pois nao se liga apenas na 

legalidade do fato, mais sim no que este gasto se propos. O restante fica dividido assim: 01 

discorda fortemente, 01 concorda e mais 01 dos entrevistados, concorda fortemente. 

Tabela 7 A auditoria de gestao apresenta-se mais proxima do controle social, pois nao se liga apenas 
na legalidade do 1 "ato, mais sim no que este gasto se prop6s. 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Discordo fortemente 1 10,0 10,0 10,0 

Nem discordo, nem 
concordo 

7 70,0 70,0 80,0 

Concordo 1 10,0 10,0 90,0 

Concordo Fortemente 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Fonte: Elaboracao Prdpria 
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Concordo Discordo 

Grafico 7 A auditoria de gestao apresenta-se mais proxima do controle social, pois 
nao se liga apenas na legalidade do fato, mais sim no que este gasto se propos. 
Fonte: Elaboracao Propria 

Ja o grafico 7 e notavel que de todos os entrevistados, 70% nao tern uma posicao concreta 

a respeito da indagacao, uma vez que, os mesmos nem discordam, como tao pouco, nem 

concordam o que se pergunta. No entanto, o restante dos respondentes, 10% concordam, 

outros 10% concordam fortemente e mais 10% discordam fortemente. 

4.8 Analisando se a auditoria de gestao e um caminho para a consolidacao e 
atingimento de um grau dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountability 

Nesse mesmo marco teorico apresenta-se, como caminho a consolidacao da accountability, 

auditoria de gestao. Neste sentido houve um grande numero de respondentes que 

referendaram essa afirmacao, sendo que 04 concordam e 05 concordam fortemente, 

remontando o total de 09, contra apenas 01 que nem discorda, nem concorda, em 

conformidade com a Tabela 8 abaixo: 

Tabela 8 Auditoria de Gestao e um caminho para a consolidacao e atingimento de um alto grau de 
accountability nas informagoes apresentadas a sociedad e. 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nem discordo, nem 

concordo 
1 10,0 10,0 10,0 

Concordo 4 40,0 40,0 50,0 

Concordo Fortemente 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Fonte: Elaboracao Pr6pria 
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Nem discordo, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Concordo 

Fortemente 
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Grafico 8 Auditoria de Gestao e um caminho para a consolidacao e atingimento de 
um alto grau de accountability nas informagoes apresentadas a sociedade. 
Fonte: Elaboracao Propria 

No grafico 8 apresenta-se um percentual de 90% de concordancia da abordagem solicitada, 

sendo que 50% concordam fortemente, 40% concorda, e somente 10% dos entrevistados 

nem discordam, como tambem, nao concordam. 

4.9 Analisando se a auditoria de gestao e diferente da auditoria operacional 

A Auditoria de gestao e diferente da auditoria operacional? Quanto a essa indagacao, no 

qual do total de 08 respondentes, concordam, ou seja, 04 concordam, 04 concordam 

fortemente e 02 nem concorda, nem discorda, segundo os dados apresentados na Tabela 9 

adiante: 

Tabela 9 A Auditoria de gestao e diferente da auditoria operacional. 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nem discordo, nem 

concordo 
2 20,0 20,0 20,0 

Concordo 4 40,0 40,0 60,0 

Concordo Fortemente 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Fonte: Elaboracao Propria 
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Grafico 9 A Auditoria de gestao e diferente da auditoria operacional? 
Fonte: Elaboracao Propria 

Para o grafico 9, foi feita a seguinte indagacao: A Auditoria de gestao e diferente da 

auditoria operacional? O que identificamos que 80% das pessoas entrevistadas concordam, 

sendo: 40% concordam fortemente e 40% so concordam ja 20% nem discordam, nem 

concordam. 

4.10 Analisando a auditoria de gestao como uma nova ferramenta para auxiliar o 
processo gerencial 

Para os profissionais correspondentes, indagado sobre auditoria de gestao como 

ferramenta auxiliar no processo gerencial da esfera publica, evidenciou-se um total de 05 

dos entrevistados que concordam com essa indagagao, 04 concordam fortemente, enquanto 

que apenas 01 pessoa entrevistada, discorda fortemente. Conforme exposta na tabela 10. 

Tabela 10 A esfera publica, a auditoria de gestao apresenta-se como uma nova ferramenta para 
auxiliar o processo gerencial. 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Discordo fortemente 1 10,0 10,0 10,0 

Concordo 5 50,0 50,0 60,0 

Concordo Fortemente 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Fonte: Elaboracao Propria 
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Grafico 10 A esfera publica, a auditoria de gestao apresenta-se como uma nova 
ferramenta para auxiliar o processo gerencial. 
Fonte: Elaboracao Propria 

Verifica-se que em relacao a indagacao apresentada, o grafico 10, testemunha que 50% 

concordam, 40% concordam fortemente e 10% discordam fortemente da questao em 

analise. 

4.11 Analisando se a auditoria de gestao auxilia o controle externo dando suporte a 
analise legal 

A seguir foi perguntado quanto a auditoria de gestao, se auxilia o controle externo dando 

suporte a analise legal. O resultado apresentado na tabela 11 evidencia que 07 dos 

entrevistados concordam, sendo que 04 concordam e 03 concordam fortemente, e nem 

discorda, nem concorda os outros 03 dos entrevistados. 

Tabela 11 A auditoria de gestao auxilia o controle externo dando suporte a analise legal? 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nem discordo, nem 

concordo 
3 30,0 30,0 30,0 

Concordo 4 40,0 40,0 70,0 

Concordo Fortemente 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Fonte: Elaboracao Propria 
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Grafico 11 A auditoria de gestao auxilia o controle externo dando suporte a analise 
legal. 
Fonte: Elaboracao Propria 

Conforme demonstra no grafico 11, do total de 10 entrevistados, o percentual para os 

respondentes corresponde a 40% dos que concordam 30% concordam fortemente, 

enquanto que 30% nem discordam, nem concordam. 

4.12 Analisando se a auditoria de gestao e um caminho para verificar a 
aplicabilidade do principio da eficiencia 

Para finalizar, perguntou-se a auditoria de gestao e um caminho para verificar a 

aplicabilidade do principio da eficiencia? Os entrevistados apresentaram suas respostas da 

seguinte forma: 01 Nem discorda, nem concorda, enquanto que 09 concordam, divididos em 

06 concordam fortemente e 03 so concordam, como se pode verificar na Tabela 12 abaixo: 

Tabela 12 A auditoria de gestao e um caminho para verificar a aplicabilidade do principio da 
eficiencia. 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nem discordo, nem 

concordo 
1 10,0 10,0 10,0 

Concordo 3 30,0 30,0 40,0 

Concordo Fortemente 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Fonte: Elaboracao Propria 
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Nem discordo, 

Grafico 12 A auditoria de gestao e um caminho para verificar a aplicabilidade do 
principio da eficiencia. 
Fonte: Elaboracao Propria 

No grafico 12, verifica-se que 60% dos respondentes, tomaram por decisao de concordar 

fortemente com a indagacao do questionario. Como tambem 30% acharam para a melhor 

resposta em concordar com a questao em evidencia, enquanto que apenas 10% 

encontraram na sua melhor resposta, o meio termo, ou seja, nem discordam, como tambem 

nao concordam. 
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5. CONSIDERACOES FINAIS 

As empresas sejam eias publicas ou privadas a cada dia se expandem uma por visar ganhar 

novos clientes e, por conseguinte mais lucros para os seus cofres, outras por necessidade 

que a populacao precisa, e por essa dependencia os gestores criam novas pastas 

aumentando assim sua estrutura. Consequentemente e necessario contratar mais pessoas 

pra suprir essas precisoes, diante desses fatos fica uma dependencia muito grande dos 

administradores em saber se realmente todos os setores estao sendo operados e 

produzindo positivamente. 

Na expectativa de verificar se todos os setores dentro de uma organizacao estao 

funcionando sem prejuizos para a instituicao, criou-se a pessoa do auditor, no sentido de 

buscar o que de fato esta correto ou errado nas determinacoes impostas peios 

administradores. 

A auditoria divide-se em: auditoria interna e externa, cujo objetivo e detectar falhas ou erros 

dentro de uma instituicao, a fim de solucionar os pontos que d io prejuizo, sejam eies por 

falha humana ou por tentativa de fraudar e tirar proveito proprio. O trabalho de uma auditoria 

esclarece muitos pontos para o gestor, diagnosticando as situacoes que vem oferecendo 

mau estar para o administrador, que as vezes se pensa que esta realizando um trabalho 

proveitoso junto a sociedade, no entanto, os resultados atingidos pela auditoria contraria 

tudo o que esta sendo executado, apresentando uma situacao de deficit para a comunidade. 

O presente estudo objetivou evidenciar a percepcao dos contabiiistas de uma empresa 

publica a cerca da importancia da auditoria de gestao para afericao da efetividade dos 

gastos publicos. No entanto o que se pode perceber e que existem ainda dificuldades 

conceituais quanta a separacao entre auditoria de gestao e auditoria operacional, que 

produzem um efeito negativo na utilizacao destes dados, o que ficou evidenciado no 

questionario de perguntas sugeridas para os entrevistados, como tambem esta demonstrado 

nos graficos que fazem parte deste trabalho. 

Nesse trabalho foram abordados 10 contadores da area publica, em que foi elaborado um 

questionario com 12 questdes a fim de revelar o conhecimento dos mesmos a respeito da 

contribuicao da auditoria de gestao junto as instituicoes publicas, como tambem foi 

abordados perguntas sobre o tempo de servico desses respondentes, como tambem sua 

faixa etaria e sua formacao academica. 
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Diversos instrumentos foram criados a fim de inibir os maus aproveitadores dos recursos 

que sao direcionados para a sociedade. E o trabalho do auditor independente vem com 

conhecimento de causa verificar a aplicagao destes recursos, na tentativa de revelar se o 

gasto dos recursos foi aplicado de forma correta, ou se os recursos tiveram finalidades 

fraudulentas, ou ate mesmo aconteceu uma falha das pessoas que manipulam os recursos 

e que sem interesse erraram no momento de repassa-los. 

Conclui-se ainda que a auditoria de gestao contribui com a afericao da efetividade do gasto 

publico buscando fazer o correto na aplicagao dos recursos, ou seja, desempenhar com 

satisfacao, sem desperdicio das aquisigdes e contratagoes, adquirindo de forma econdmica, 

porem ela ainda nao se aproxima da sociedade, quanto ao fomento do controle social, mais 

seus dados contribuem para o gestor aumentar o grau dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountability. 

Por fim chega-se ainda a conclusao que ela auxilia o controle externo, para que este nao 

fique apenas averiguando a legalidade do fato, mais sim, aproxime-se da efetividade do 

gasto publico e assim verificara o cumprimento do principio da eficiencia. 
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6. LIMITACOES E SUGESTOES DO ESTUDO 

A tltulo de limitacao, aponta-se o fato de que o presente estudo analisou uma vertente do 

setor publico, atraves da visao e da percepgao dos contabiiistas de uma empresa publica. 

Este fato limita o estudo e com isso as conclusSes aqui apontadas, nao dispoe de 

consistencia para estrapolacao e assim aplicacao em outros contextos. 

Porem aconselha-se a ampliacao deste para um ente como um todo visando verificar se as 

constatacoes aqui evidenciadas se confirmam em outros pontos do ente em estudo. 



51 

REFERENCES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ABRAHAO, Jorge & FERNANDES, Maria Alice Cunha. Sistema de informagoes sobre os 
Gastos Publicos da Area de Educacao - SIGPE: Diagndstico para 1995. Disponivei em 
<http://www.ipea.aov.br/pub/td/td 99/td 674.pdf> Acesso em 23 dejunho de 2010. 

AMARO, Ana; POVOA, Andreia; MACEDO, Lucia. A arte de fazer questionarios. Porto, 
2004/2005. Disponivet em: <www.jcpaiva.net/getfile.php?cwd=ensino/radeiras/metodol/2004 
2005/894dc/f94c1 &f=a9308>. Acesso em: 16 de junho de 2010. 

ANDRADE, Telma Alves. ANALISE DA IMPLEMENTACAO DE RECOMENDACOES EM 
PROCESSOS DE AUDITORIA OPERACIONAL DO TCU. Brasilia 2008. Disponivei em 
<http://bdiur.sti.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/17976/An%C3%A1lise lmplementa%C3 
%A7%C3%A3o Recomenda%C3%A7%C3%B5es Telma%20Alves%20de%20Andrade.pdf 
?seguence=1> Acesso 03 de maio de 2010. 

ARRAS, Maria da Gloria; MACHADO, Peter Marcus Vlnicius.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Manual de auditoria 

govemamental. Sao Paulo: Atlas, 2003. 

ARAUJO, Inaldo da Paixao Santos de. Introducao a Auditoria Operacional. Rio de 
Janeiro: FGV, 2008. 

ATTIE, William. Auditoria: concertos e aplicacdes. 4. ed. Sao Paulo: Atlas, 1998. 

ATTIE, William. Auditoria Interna. 1 a ed. Sao Paulo: Atlas, 1992. 

BARROS, Ricardo Paes de & FOGUEL, Miguel Nathan. Focalizacao dos gastos publicos 
sociais e erradicacao da pobreza no Brasil. Disponivei em <http://academico.direito-
rio.fgv.br/ccmw/images/b/ba/Focaliza%C3%A7%C3%A3o.pdf> Acesso em 23 de junho de 
2010. 

Cervo; A. L, Bervian P. A. Metodologia Cientifica. 4 ed. Sao Paulo: Makron Books, 1996. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, Disponivei em 
<http://materiaiscontabilidade.vilabol.uol.com.br/04.html> acesso em 27 de mar. de 2010. 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contabil Teoria e Pratica. 2 ed. Sao Paulo: Atlas, 

2002. 

CRUZ. Flavio da. Auditoria Governamental. Sao Paulo; Atlas, 1997. 

FRANCO, Hilario & MARRA, Ernesto. Auditoria contabil Sao Paulo: Atlas, 1982. 

http://www.ipea.aov.br/pub/td/td%2099/td%20674.pdf
http://www.jcpaiva.net/getfile.php?cwd=ensino/radeiras/metodol/20042005/894dc/f94c1%20&f=a9308
http://www.jcpaiva.net/getfile.php?cwd=ensino/radeiras/metodol/20042005/894dc/f94c1%20&f=a9308
http://bdiur.sti.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/17976/An%C3%A1lise%20lmplementa%C3%A7%C3%A3o%20Recomenda%C3%A7%C3%B5es%20Telma%20Alves%20de%20Andrade.pdf?seguence=1
http://bdiur.sti.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/17976/An%C3%A1lise%20lmplementa%C3%A7%C3%A3o%20Recomenda%C3%A7%C3%B5es%20Telma%20Alves%20de%20Andrade.pdf?seguence=1
http://bdiur.sti.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/17976/An%C3%A1lise%20lmplementa%C3%A7%C3%A3o%20Recomenda%C3%A7%C3%B5es%20Telma%20Alves%20de%20Andrade.pdf?seguence=1
http://academico.direito-rio.fgv.br/ccmw/images/b/ba/Focaliza%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://academico.direito-rio.fgv.br/ccmw/images/b/ba/Focaliza%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://materiaiscontabilidade.vilabol.uol.com.br/04.html


52 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GIL, Antonio Carlos. Metodos e tecnicas de pesquisa social. Sao Paulo: Atlas, 1999. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRATERON. Ivan Ricardo Guevara. AuditoriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de Gestao: Utilizagao de Indicadores de 

Gestao no Setor Publico. Cadernos de Estudos, Sao Paulo, FIPECAFI, n° 21 - Maio a 

Agosto/1999. 

JUND, S. Auditoria: conceitos, normas tecnicas e procedimentos: teoria e 550 
quest5es. Rio de Janeiro: Impetus, 2001. 

MARTINELLI AUDITORES, Curso Basico de Auditoria Interna. Modulo 1, Janeiro 2002. 
Disponivei em <http://wvvw.reitoria.rei.unicamp.br/audrtoria/documentos/mod1 ap.pdf> 
acesso 27 de mar. 2010. 

MOTTA, Joao Mauricio. Auditoria. Principios tecnicas. S. Paulo: Atlas, 1988. 

OLIVEIRA, Alci Malaquias de. Controle e Auditoria Govemamental com Enfoque em 
Auditoria Operacional. Brasilia, outubro de 1996. Disponivei em 
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/Premio TN/IPremio/controle/MHsiafp2PTN/OLIVEIRA 
Alci Malaquias.pd> acesso em 15 de abril de 2010. 

OLIVEIRA, Luiz Carlos Silva. Auditoria operacional sob a otica da eficacia - A 
relevancia da sua utilizagao pelo sistema de controle interno federal. Disponivei em: < 
http://www.cfc.org.br/uparq/trabalhos/018.doc > Acesso em 31 de marco 2010. 
PEREZ JUNIOR, J. H. et. al. Auditoria de Demonstragoes Contabeis:. Rio de Janeiro: 
FGV, 2007. 

PEREZ JUNIOR, J. H. Auditoria de Demonstragoes Contabeis: Normas e Procedimentos. 
Sao Paulo: Atlas, 1998. 

RESOLUQAO CFC N° 774/94 disponivei em 
<http://www.crcsp.org.br/portal novo/legislacao contabil/resolucoes/Res774P 1 .htm> acesso 
em 25 de marco de 2010. 

SA, A Lopes de. Curso de auditoria. Sao Paulo: Atlas, 2000. 

SANTOS, Marcos Igor da Costa. Auditoria Interna como Instrumento Formador da 
Eficiencia e Eficacia dos Resultados Organizacionais. II CONNEPI 2007. Disponivei em 
<http://www.redenet.edu.br/publicacoes/arguivos/20080922 105130 GEST-011 .pdf> 
acesso em 30 abril de 2010. 

Secretaria de Orcamento Federal. Coletanea de Melhores Praticas de Gestao do Gasto 
Publico. 1 a edicao. Brasilia, maio de 2008. Disponivei em 

http://wvvw.reitoria.rei.unicamp.br/audrtoria/documentos/mod1%20ap.pdf
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/Premio%20TN/IPremio/controle/MHsiafp2PTN/OLIVEIRAAlci%20Malaquias.pd
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/Premio%20TN/IPremio/controle/MHsiafp2PTN/OLIVEIRAAlci%20Malaquias.pd
http://www.cfc.org.br/uparq/trabalhos/018.doc
http://www.crcsp.org.br/portal%20novo/legislacao%20contabil/resolucoes/Res774P%201%20.htm
http://www.redenet.edu.br/publicacoes/arguivos/20080922%20105130%20GEST-011%20.pdf


53 

<http://wvvw.planeiamento.go eficiencia/Coletanea 
Melhores Praticas.pdf> Acesso em 23 de junho de 2010. 

SILVA, Jorge Luiz Rosa da. APOSTILA DE AUDITORIA INTERNA, disponivei em 
<www.uff.br/.. ./pages/...audlforia/auditoria apostila iorqedoc>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA acesso em 02 de abril de 
2010. 

TORRES, Ricardo Lobo. "O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, 
economicidade e legitimidade". Rio de Janeiro, Revista do TCE/RJ, n° 22. 1991. 

TREVISAN, A. M. et al. O Com bate a Corrupcao nas Prefeituras do Brasil. Transparencia 
Brasil. Disponivei em: <http://www.transparencia.org.br/docs/Cartilha.html> Acesso em 22 
de junho de 2010. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VERGARA, S.C.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Projetos e relatorios de pesquisa em administracao. 3 ed. Sao Paulo: 
Atlas, 2000. 

http://wvvw.planeiamento.go%20eficiencia/ColetaneaMelhores%20Praticas.pdf
http://wvvw.planeiamento.go%20eficiencia/ColetaneaMelhores%20Praticas.pdf
http://www.uff.br/..%20./pages/...audlforia/auditoria%20apostila%20iorqedoc
http://www.transparencia.org.br/docs/Cartilha.html


54 

APENDICE 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE CIENCIAS JURlDICAS E SOCIAIS 

UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS CONTABEIS 
CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Questionario 

1 - Marque na quadricula correspondente a esquerda das opcdes, na qualificacao pessoal: 

Faixa Etaria Genero Formacao Academica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ate 30 anos Masculino Graduagao 

De 31 a 35 anos Feminino 

De 36 a 40 anos Especializacao - em curso 

De 41 a 50 anos Especializacao - concluida 

Acima de 50 anos Mestrado 

Doutorado 

Area de Formacao Tempo de profissio 

Ciencias da Saude (Medicina, Odontologia, Fisioterapla etc.) Menos de 1 (um) ano 

Ciencias Sociais Aplicadas (Administracao, Contabilidade etc.) Entre 1 (um) e 5 (cinco) anos 

Ctencias Humanas e EducacSo (Pedagogia, Histdria etc.) De 6 (seis) a 10 (dez) anos 

Ciencias Tecnoldgicas (Engenharias) De 11 (onze) a 20 (vinte) anos 

Ciencias da Natureza (Biologia, Computacao, Matematica etc.) Mais de 20 anos 

2 - Circule nas escalas sombreadas a seguir o valor que corresponde ao grau em que voce considera cada um dos termos 

nas diversas situacoes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Auditoria de gestdo i destinada a verificar a efetividade do gasto publico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 2 3 4 5 

Discordo fortemente Concordo fortemente 

A auditoria de gestao apresenta-se mais proxima do controle social, pois nao se liga apenas na legalidade do fato, mais 

sim no que este gasto se propos. 

1 2 3 4 5 

Discordo fortemente Concordo fortemente 

Auditoria de GestSo e um caminho para a consolidacao e atingimento de um  alto grau de accountability nas informacoes 

apresentadas a sociedade. 

1 2 3 4 5 

Discordo fortemente Concordo fortemente 

A Auditoria de gestdo e diferente da auditoria operacional. 

1 2 3 4 5 

Discordo fortemente Concordo fortemente 

A esfera publica, a auditoria de gestdo apresenta-se como uma nova ferramenta para auxiliar o processo gerencial. 

1 2 3 4 5 

Discordo fortemente Concordo fortemente 

A auditoria de gestdo auxilia o controle externo dando suporte a andlise legal. 

1 2 3 4 5 

Discordo fortemente Concordo fortemente 

A auditoria de gestdo i um caminho para verificar a aplicabilidade do principio da eficiincia. 

1 2 3 4 5 

Discordo fortemente Concordo fortemente 


