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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O cenario economico e composto pelo primeiro setor (Estado), segundo setor 

(Mercado), e o Terceiro Setor, criado pela sociedade como forma organizada de 

gerir as necessidades nao supridas pelo primeiro setor. No universo do terceiro setor 

encontra-se a categoria das OSCIP (Organizacao da Sociedade Civil de interesse 

Publico) regulamentada pela lei 9.790/99, lei essa que possibilita captacao de 

recursos atraves de termo de parceria com orgaos publicos. Nesse sentido, esse 

estudo tern como objetivo analisar se o orgamento e util izado como ferramenta de 

gestao f inanceira nas Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico 

(OSCIP) do semi-arido da Paraiba. Para isso util izou-se pesquisa bibliografica, 

descrit iva e de campo com aplicagao de urn questionario, tendo como universo da 

pesquisa 9 OSCIP no semi-arido da Paraiba cadastradas no Ministerio da Justiga, 

entretanto, o questionario foi apl icado em cinco OSCIP representando 5 6 % da 

populagao. A partir da tabulagao dos dados da pesquisa, pode-se afirmar que a 

maior parte das OSCIP do semi-arido da Paraiba faz uso do orgamento apenas para 

prever os gastos dos seus projetos. Contudo, os gestores nao util izam o orgamento 

no processo de captagao de recursos f inanceiros, muito menos no processo de 

gestao para tomada de decisao. 

Palavras-chave: Terceiro Setor. Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse 

Publico - OSCIP. Orgamento. 
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The economic scenery is carried out by the first sector (State), the second sector 

(Marketing), and the Third Sector, was brought up by society as an organized way to 

provide necessities for the first sector that not completed yet. In the universe of the 

third sector we find a category of OCSPM (Organization of the Civil Society from 

Public Matters), ruied by Law 9.790/99, which means that it deals with the possibility 

of utilizing resources through an agreement among public partnerships. For that 

reason, this study has the aim to analyze that if you spend the budget as a tool in 

financial management, you will apply is to the (OCSPM) Organization of the Civil 

Society from Public Matters in the semi-arid region of Paraiba. In this way , using 

bibliographical research, descriptive and field study with an application of a 

questionary, which has a universal research on OCSPM, informed by Ministerio da 

Justiga; however, the questionary was filled in f ive(05), therefore OCSPM was 

represented by 5 6 % of the populat ion, in the semi-arid region of Paraiba. Starting 

with the Tabulated data of the study, we could be sure that the greater part f rom 

OCSPM (Organization of the Civil Society f rom Public Matters) has provided the 

budget only to anticipate the expenses of the projects which are raised in these 

areas. However, the negotiators in charge of the budget do not assume real 

management , therefore they only have tried to look ahead the financial support in 

those projects and whatever they wanted to do in the semi-arid region of Paraiba. 

Key-Words: Third Sector. Organization of the Civil Society from Public Matters 

(OCSPM). Budget. 
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FIGURA 1 - A Tr lade entre o Estado, o Mercado e o Terceiro Setor 
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1 INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir da decada de 80, tornou-se mais acentuada a crise do Estado Brasileiro como 

provedor dos servicos sociais, haja vista a crise fiscal e o processo inflacionario. No setor 

Publico essa crise ocasionou graves consequencias a sociedade. A economia ficou 

fragilizada e o Estado se mostrou incapaz de promover fungoes basicas como educacao, 

saude, lazer, saneamento basico, transporte e seguranga. 

Em meio a essa tensao economica, surgiu o Terceiro Setor, com o intuito de ajudar o estado 

a suprir essas necessidades fundamentals e promover bens e servigos de carater publico. O 

terceiro setor tern crescido consideravelmente nas ultimas decadas, sendo representado por 

associagoes, organizagoes filantropicas, beneficentes e de caridade, organizagoes nao 

governamentais (ONG), fundagoes privadas, organizagoes sociais e organizagoes da 

sociedade civil de interesse publico (OSCIP), sendo esta ultima regulamentada pela lei 

9.790 considerada como marco do Terceiro Setor. 

A lei 9.790/99 impoe alguns requisitos para que a entidade seja qualificada como OSCIP, 

essa qualificagao permite a organizagao, firmar termo de parceria com orgaos publicos 

como fonte de captagao de recursos. 

Para otimizar esses recursos, que geralmente sao escassos, as OCSIP necessitam de 

gerenciamento eficiente, com uso de ferramentas e estrategias adequadas. 

O orgamento por sua vez, permite o planejamento da aplicagao desses recursos, facilita a 

prestagao de contas e promove informagoes valiosas para tomada de decisao. 

Nessa perspectiva o presente estudo visa analisar como tern sido a utilizagao do orgamento 

na gestao de recursos financeiros das OSCIPs situadas no semi-arido da Paraiba. Para 

isso, verificaremos se as organizagoes pesquisadas fazem uso do orgamento como 

ferramenta de gestao. 

1.1 Tema e Problema 

Uma parcela significativa das organizagoes do terceiro setor sobrevive das doagoes de 

terceiros. O sucesso dessas organizagoes depende da captagao desses recursos, bem 

como da forma como estes recursos sao geridos por estas entidades. E sabido que muitas 

entidades convivem com a insuficiencia de recursos o que compromete significativamente a 

condugao dos projetos e a realizagao de seus objetivos. 



14 

Falconer (1999, apud ALMEIDA, 2008, p. 19) enfatiza dizendo: 

o perfil das organizagoes do terceiro setor no Brasil parece, a primeira vista, 
apenas confirmar a percepgao de que o problema do setor e, 
fundamentalmente, um problema de competencia na gestao: operando em 
urn meio desfavoravei, caracterizado pela falta de recursos e de apoio do 
poder publico, as organizagoes nao conseguem romper o ciclo vicioso de 
falta de recursos humanos capacitados, gerenciamento inadequado, falta de 
dinheiro e insuficiencia de resultados. 

Fischer e Fischer (1994, p. 19) relatam que as organizagoes do terceiro setor "tern se 

diferenciado pela eficacia de sua atuagao, substituindo o Estado e a iniciativa privada, na 

soiugao criativa e economica de problemas sociais que pareciam insoluveis ou 

simplesmente se acumulariam ate se constituirem em catastrofes, se nao fosse sua 

presenga". 

Com base no exposto o presente estudo pretende responder a seguinte questao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O orgamento e utilizado pelas OSCIP do Semi-arido da Paraiba como ferramenta de 

gestao de recursos financeiros? 

1.2 Justificativa do Estudo 

Justifica-se essa pesquisa pela relevancia que o Terceiro Setor vem desempenhando na 

sociedade brasileira ao longo dos anos. Sua visibilidade tern crescido de forma significativa, 

tanto no ambito social como financeiro, entretanto na conjuntura academica o numero de 

pesquisas e publicagoes no Terceiro Setor, relacionadas principalmente a area contabil 

ainda e muito incipiente. Nessa perspectiva Coelho (2000, p. 19) diz que: 

Do ponto de vista academico, apenas recentemente os pesquisadores 
voltaram sua atengao para esse tipo de associativismo. Apesar da 
importancia do debate publico e da existencia de uma vastissima bibliografia 
estrangeira (boa parte dela comparativa), poucos estudos foram ate agora 
efetuados no Brasil. 

No que se refere ao cenario econdmico o Terceiro Setor tern promovido expressivo indice 

na geragao de emprego e renda. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE e o Instituto de Pesquisa Economica Aplicada -

I PEA (2005) em parceria com a Associacao Brasileira de Organizagoes Nao 

Governamentais - ABONG e o Grupo de Institutos, Fundagoes e Empresas - GIFE no 

periodo de 2002 a 2005, o numero de associagoes e fundagoes sem fins lucrativos cresceu 

cerca de 22,6%, passando de 275,9 mil em 2002 para 338,2 mil em 2005. 

Nesse sentido os dados do IBGE (2005) tambem apontam 1,7 milhoes de pessoas 

registradas como trabalhadores assalariados nas 338,2 mil Fundagoes Privadas e 

Associagoes sem Fins Lucrativos o que representa 22,1% do total dos ernpregados na 

administragao publica do Pais e 70,6% do total do emprego formal no universo das 601,6 mi! 

entidades sem fins lucrativos existentes no Cadastro Central de Empresas - CEMPRE. 

Os numeros da pesquisa comprovam a importancia do Terceiro Setor na formagao da 

Economia Brasileira e a perspectiva e que esses numeros continuem a crescer ano apos 

ano. Assim sendo, surgi a necessidade de estudar e conhecer melhor o universo do terceiro 

Setor, sua origem, composigao e gestao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar se o orgamento e utilizado como ferramenta de gestao financeira nas organizagoes 

da sociedade civil de interesse publico (OSCIP) do semi-arido da Paraiba. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

• Identificar o perfil das OSCIP do semi-arido da Paraiba; 

• Identificar se nas Organizagoes que fazem uso do orgamento foram alcangados 

beneficios para a gestao das organizagoes decorrentes dessa utilizagao. 

• Verificar se a utilizagao do orgamento nas OSCIP tern sido adequada ao processo de 

gestao de recursos financeiros; 
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1.4 Metodologia da Pesquisa 

A metodologia utilizada no presente estudo foi bibliografica, descritiva e de campo. Foi 

utilizado como instrumento de coleta de dados um questionario semi-estruturado, aplicado 

junto aos gestores das OSCIPs do Semi-arido da Paraiba. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Universo da Pesquisa 

Para determinar o universo desta pesquisa, foi utilizada uma lista das Organizagoes da 

Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP) cadastradas no Ministerio da Justiga. Essa 

listagem foi obtida atraves do site 1 do proprio Ministerio da Justiga na Secretaria Nacional de 

Justiga. 

Essa relagao com os dados das OSCIP apresenta um conjunto de 9 Organizagoes da 

Sociedade Civil de Interesse Publico no semi-arido do estado da Paraiba, que 

compreendem as cidades: Patos, Condado, Pombal, Aparecida, Sousa e Cajazeiras, cuja 

pesquisa foi realizada no cadastro do Ministerio da Justiga no dia 01/07/08. Contudo, das 

nove organizagoes somente localizou-se seis, as tres restantes nao constavam no enderego 

indicado no cadastro do Ministerio da Justiga. Responderam ao questionario da pesquisa 

cinco gestores representantes das OSCIPs selecionadas, que representa 56% do universo. 

1.4.2 Procedimento da coleta de dados 

Com base na revisao bibliografica foi elaborado um questionario de pesquisa 2, apresentado 

no apendice, com perguntas que visaram responder o problema de pesquisa. 

1 A listagem das OSCIP foi retirada do enderego eletronico: www.mj.gov.br/resultadoconsulta.asp site 

do Ministerio da Justiga. Acesso 01/07/08. Entretanto, a listagem de OSCIP contida no site sofre 

constantes variacoes, pois essa relagao e sempre atualizada com novas inclusoes e/ou exclusoes de 

OSCIP. 

2 

O referido questionario tomou como bases as pesquisas de Almeida, Cintia de. O orcamento como 

ferramenta para a gestao de recursos financeiros no terceiro setor: um estudo nas organizagoes do 

estado do Rio Grande do Norte. Dissertagao (Mestrado em Ciencias Contabeis) -

UnB/UFPB/UFPE/UFRN, Programa Multiinstitucional e Inter-Regional de Pos-Graduacao em Ciencias 

Contabeis. - Natal, 2007. 

SILVA, Ana Carolina Miranda da. Praticas de Contabilidade Gerencial em Organizagoes do Terceiro 

Setor: um Estudo na Regiao Metropolitana do Recife - Pe. Dissertacao (Mestrado em Ciencias 

http://www.mj.gov.br/resultadoconsulta.asp
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A pesquisa de campo teve como instrumento de coleta de dados o referido questionario, o 

qual esta dividido em cinco grupos de questoes: 

1) dados do entrevistado: objetivando tracar o perfil do respondente; 

2) perfil da organizagao: buscando identificar as caracteristicas das entidades quanto 

ao tempo de existencia da organizagao, area de atividade, ambito de atuagao dos 

programas, numero de beneficiarios, funcionarios e voluntarios e aspectos referentes 

a estrutura organizational; 

3) informagoes quanto a psestagao de contas: analisando o nive! de transparencia da 

organizagao, que fatores levam a organizagao a prestar contas, o que e para quern 

esta se prestando contas e tambem se ha divulgagao; 

4) recursos financeiros da organizagao: com o objetivo de vislumbrar as formas de 

captagao e organizagao dos recursos da entidade. 

5) orgamento: diagnosticando se ha uso do orgamento pela organizagao, quern 

participa da elaboragao, que tipos de orgamento sao elaborados e com que 

finalidade, abrangencia do orgamento e se e feito algum tipo de revisao. Tambem foi 

verificado se, em decorrencia da utilizagao de tecnicas orgamentarias, as metas 

definidas no orgamento sao alcangadas e se podem ser percebidas melhorias na 

gestao como geragao de beneficios a organizagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.3 Apresentagao e Interpretacao de Dados 

Apos a coleta dos dados airaves do questionario, utilizou-se para analise descritiva o 

software Statistical Package for Social Science - SPSS versao 8.0. 

Contabeis) - UnB/UFPB/UFPE/UFRN, Programa Multiinstitucional e Inter-Regional de Pos-Graduacao em 

Ciencias Contabeis. - Recife, 2005. 



2 FUNDAMENTAQAO T E O R I C A 

2.1 Conceito e caracterizacao do Terceiro Setor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desde os primordios o homem sempre procurou viver em grupos como forma de mecanismo 

de autodefesa e de sobrevivencia. Assim, o homem percebeu que o sentimento de 

solidariedade no ambiente coletivo proporcionava um maior bem-estar comum aos 

integrantes dos seus nucleos sociais. 

O aparecimento da organizagao do Estado como estrutura que tinha dentre suas principais 

funcoes o suprimento das necessidades basicas do individuo, tais como: saude, educagao, 

lazer e etc., corroborou para a dispersao desses grupos de pessoas, restando apenas o 

nucleo familiar. Com o passar dos anos, evidenciou-se que a atividade estatal nao 

conseguiu desempenhar seu papel no tocante ao atendimento de tais necessidades. Assim 

sendo, o ser humano ainda dispunha de um sentimento de compaixao pelo proximo e entao 

buscou de forma organizada, prestar assistencia aos necessitados preenchendo as lacunas 

deixadas pelo Estado. 

Nessa perspectiva, configurou-se o aparecimento de um Terceiro Setor no cenario 

macroeconomico, que antes era composto por apenas dois setores: O Estado como 

Primeiro Setor, responsavel por exercer multiplas atividades de ordem administrativa, 

economica e financeira para cumprir suas finalidades basicas; e o Segundo Setor 

caracterizado por empresas privadas que cbjetivam a maximizacao dos seus lucros. 

(ARAUJO, 2005, p.1). 

loschpe (2000, p. 26 apud ARAUJO, 2005, p. 2) conceitua o Terceiro Setor como sendo: 

(...) conjunto composto de organizagoes sem fins lucrativos, cujo papel 

principal e a participacao voluntaria, fora do £mbito governamental, que dao 

suporte as praticas da caridade, da filantropia e do mecenato, voltadas para 

a garantia do direito da cidadania da sociedade. 

Nesse sentido, a utilizagao do termo Entidades Sem Fins Lucrativos (ESFL), serve para 

rotular as organizagoes que direcionam suas atividades de cunho filantropico, caritativo e 

assistencial, e que nao tenham como finalidade a obtengao de lucros bem como nao 

configurem dependencia dos governos. 
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FIGURA 1 - A Triade entre o Estado, o Mercado e o Terceiro Setor 

Fonte: Fonseca (2000, p. 5 apud ARAUJO, 2005 p. 7). 

A figura acima evidencia os tres setores que aparelham o funcionamento da atividade 

economico-social no Brasil e no mundo. O fato e que estes setores sao autonomos entre si, 

e cada um desempenha um papel especifico. No entanto, eles se complementam, de forma 

a interagir suas acoes no sentido de prestar servicos a sociedade. 

De acordo com Araujo (2005) percebe-se atraves dessa triade entre o Estado, o Mercado e 

o Terceiro Setor que os mesmos sao indispensaveis e, pela intersecao entre eles, denota-se 

a parceria em suas atividades. Contudo, existe a independencia e autonomia entre os 

mesmos, sendo cada um livre no que se refere a sua gestao e tomada de decisoes. 

Ao contrario do que muita gente pensa, o trabalho das ESFL nao gera uma atividade 

concorrencial com os governos e sim um sistema de "parcerias" que incita a realizacao de 

um trabalho mais eficaz quanto a prestacao do servico considerado complementar a acao 

estatal. (OLAK; NASCIMENTO, 2006, p. 2). 

Na realidade, as ESFL desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento de 

uma perspectiva social com menos desigualdade, com mais oportunidades, propiciando 

dignidade e cidadania para os marginalizados da sociedade. 

Do ponto de vista de Olak e Nascimento (2006), as principals caracteristicas das entidades 

sem fins lucrativos podem ser resumidas assim: 
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QUADRO 1 

Caracteristicas de Organizagao de Terceiro Setor - OTS. 

1. Objetivos institucionais Provocar mudancas sociais. 

2. Principals Fontes de Recursos 

Financeiros e Materials 
Doagoes, Contribuicoes, Subvencoes e 

prestagao de servicos comunitarios. 
3. Lucro Meio para atingir os objetivos institucionais 

e nao um fim 

4. Patrimonio/Resultados Nao ha participacao/distribuicao aos 

Provedores. 

5. Aspectos Fiscais e Tributarios Normalmente sao imunes ou isentas 

6 Mensuragao do Resultado Social Dificil de ser mensurado monetaria e 

economicamente. 

Fonte: Olak e Nascimento (2006) 

O Quadro n°. 1 apresenta de forma resumida as caracteristicas essenciais das ESFL. Nele, 

pode-se destacar que o Lucro nao e o objetivo fim e sim um meio para se atingir os objetivos 

dessas instituigoes, uma vez que carregam em sua propria terminologia a expressao "sem 

fins lucrativos", e sim uma consequencia advinda das doacoes, contribuicoes, subvengoes e 

etc., que configuram suas principals fontes de recursos. 

Ainda quanto as suas caracteristicas principals, as ESFL tratam seu patrimonio como um 

bem comum, nao sendo passivel de distribuigao. 

No que concerne aos aspectos fiscais e tributarios, boa parte dessas organizagoes possuem 

imunidade ou isengao fiscal e tributaria com previsao em texto constitutional. Ficando ainda 

mais independentes da influencia do Estado. 

Nesse sentido, Hudson (1999, p. 1 apud ARAUJO, 2005, p. 5) corrobora dizendo: 

As organizagoes part ic ipates do terceiro setor possuem duas 

caracteristicas principais que as diferem das demais: nao distribuem lucro, 

como fazem as organizagoes pertencentes ao setor privado, nem estao 

sujeitas ao controle estatal, como as organizagoes do setor privado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Classificagoes das organizagoes do Terceiro Setor 

O terceiro setor compreende diferentes entidades, que podem ser classificadas quanto a 

sua finalidade, quanto a sua fonte de recursos, quanto a area de atuagao ou composigao do 

conselho administrative 
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A classificacao adotada internacionalmente no terceiro setor (ICNPO -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Intenational 

Calassification of Non-profit Organizations3) de acordo com sua area de atuagao oferece 

doze grupos. ARAUJO (2005, p. 9). Sao eles: 

• Cultura e recreacao: artes, zooiogicos, cultura, esporte, clubes sociais e outras 

recreacoes; 

• Educacao e pesquisa: incentivo a pesquisa, educacao superior, pesquisa medica, 

treinamento vocacional e outros; 

• Saude: asilos, hospitais para reabilitacao, saude mental, educacao sanitaria e outros; 

• Servicos sociais: assistencia emergencial, servicos para criancas, jovens, familias, 

idosos e deficientes e etc.; 

• Meio ambiente: controle de poluicao, protegao animal, conservagao dos recursos 

naturals, vida selvagem e outros; 

• Desenvolvimento e habitacao: desenvolvimento economico, social e comunitario, 

moradia, emprego e treinamento; 

• Lei, direito e politica: partidos politicos, politicas organizacionais, servicos legais, 

associagoes civis e etc.; 

• Intermediaries para filantropia e promogao de voluntarios: grupos economicos para 

concessao de recursos, organizagao de intermediaries, organizagao de capitals de 

recursos. 

• Atividades internacionais: programas de intercambio; amparo em desastres, 

organizagoes pacifistas e etc.; 

• Religiao: organizagoes de cunho religioso. 

• Negocios, Associagoes profissionais e sindicatos: organizagoes de empregados, 

associagoes profissionais e congeneres; 

• Nao classificadas em outros grupos. 

Nesse sentido para ser classificada como ESFL as organizagoes devem estar inseridas em 

pelo menos uma dessas areas de atuagao e nao ter como finalidade o lucro. 

O fato de uma organizagao iniciar suas atividades em determinada area de atuagao, nao 

significa que a mesma so podera desempenhar seus trabalhos naquele determinado 

segmento. Nada impede que as entidades sem fins lucrativos possam alterar ou introduzir 

novas subcategorias nas suas atividades (ARAUJO, 2005). 

3 Classificagao International de Organizagoes nao Lucrativas 
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2.3 Categorias das entidades sem fins lucrativos brasileiras. 

As ESFL podem ser classificadas em diferentes categorias, levando em consideragao 

fatores como: seus objetivos, sua estrutura organizacional, a forma como sao constituidas, 

entre outros. Landim (apud OLAK; NASCIMENTO, 2006, p. 13) No Brasil seis categorias 

compoem o terceiro setor, sao elas: 

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3.1 Associagoes: 

As associagoes possuem como fator primordial a uniao de pessoas que se agrupam com 

intencao de defender interesses mutuos, sao regidas por um estatuto proprio, mantendo 

uma relagao onde nao ha direitos e obrigagoes entre os seus associados. 

O Manual de administragao juridica, contabil e financeira para organizagoes nao-

governamentais (ABONG, 2003) define associagoes como sendo pessoa juridica de direito 

privado, constituida por pessoas em torno de um proposito nao economico, com fins licitos e 

sem interferencia do Estado. 

2.3.2 Organizagoes filantropicas, beneficentes e de caridade: 

Sao ESFL cuja atuagao esteja voltada a proteger a familia, a maternidade, a infancia, a 

adolescencia e a velhice; promover agoes de prevengao, habilitacao e reabilitagao de 

pessoas portadoras de deficiencias; promover, gratuitamente, assistencia educacional ou de 

saude; promover a integragao ao mercado de trabalho. 

Conforme aponta o decreto 2.536/1998 no seu Art. 3° - Faz jus ao Certificado de Entidade 

de Fins Filantropicos a entidade beneficente de assistencia social que demonstre nos tres 

anos imediatamente anteriores ao requerimento, entre outros: estar legalizada e em pleno 

funcionamento; estar inscrita no Conselho Municipal de Assistencia Social municipal e 

estadual, ou no Conselho de Assistencia Social do Distrito Federal; possuir registro no 

CNAS; aplicar suas rendas e recursos integralmente no territorio nacional; nao distribuir 

resultados, dividendos, bonificagoes, participagoes ou parcelas do seu patrimonio, sob 

nenhuma forma ou pretexto; 
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2.3.3 Organizagoes nao governamentais (ONGs): 

Diferente das organizagoes filantropicas, as ONGs nao exercem nenhum tipo de caridade, 

tendo como objetivo, colaborar para a solugao dos problemas sociais e lutar em defesa dos 

direitos e da igualdade de todos. 

De acordo com o entendimento de Pereira e Leite (2005, p. 33), as ONGs podem ser assim 

definidas: 

(...) sao iniciativas de pessoas ou grupos que visam colaborar para a 
solucao de problemas da comunidade, como mobilizacoes, educacao, 
conscientizacao e organizagao de servicos ou programas para o 
atendimento de suas necessidades, dai sua diferenciacao das Associagoes 
por estarem voltadas para "terceiros", nao buscando seus objetivos comuns; 

No tocante aos aspectos de distingao das Associagoes, as ONGs apresentam uma proposta 

mais voltada para o atendimento e bem-estar da comunidade em geral, diferentemente das 

propostas de trabalho apresentadas pelas Associagoes, que tratam exclusivamente de 

atender as necessidades apresentadas por um determinado grupo ou classe. 

2.3.4 Fundagoes Privadas: 

De acordo com o Manual de Procedimentos Contabeis e Prestagao de Contas das 

Entidades de Interesse Social (2008, p. 25), "As fundagoes sao entes juridicos que tern 

como fator preponderante o patrimonio". 

Para ser constituida e necessario que uma pessoa fisica ou juridica destine um conjunto de 

bens livres, com finalidade social e determinada. O Codigo Civil brasileiro dispoe 

expressamente no seu Art. 62, que o instituidor da fundagao podera fazer essa concessao 

de bens por duas unicas formas: escrituragao publica ou testamento. A Lei supra, ressalta 

ainda, que as fundagoes so poderao constituir-se para fins religiosos, morais, culturais ou de 

assistencia. 



24 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.5 Organizagoes Sociais: 

A Lei 9.637, de 15 de maio de 1988, determina em seu Art. 1°, a qualificagao das 

organizagoes sociais como sendo: "pessoas juridicas de direito privado, sem fins lucrativos, 

cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, a pesquisa cientifica, ao desenvolvimento 

tecnologico, a protecao e preservagao do meio ambiente, a cultura e a saude". 

As organizagoes que desejam receber do poder executivo a classificagao de Organizagao 

Social - OS devem apresentar no seu ato constitutive os seguintes requisitos (Art. 2° Lei 

9.637/1988): 

a) natureza social de seus objetivos relativos a respectiva area de atuagao; 

b) finalidade nao-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus 

excedentes financeiros no desenvolvimento das proprias atividades; 

c) previsao expressa de a entidade ter, como orgaos de deliberagao 

superior e de diregao, um conselho de administragao e uma diretoria 

definidos nos termos do estatuto, asseguradas aquele composig§o e 

atribuigoes normativas e de controle basicas previstas nesta Lei; 

d) previsao de participagao, no orgao colegiado de deliberagao superior, de 

representantes do Poder Publico e de membros da comunidade, de notoria 

capacidade profissional e idoneidade moral; 

e) composigao e atribuigoes da diretoria; 

f) obrigatoriedade de publicagao anual, no Diario Oficial da Uniao, dos 

relatOrios financeiros e do relatOrio de execugao do contrato de gestao; 

g) no caso de associagao civil, a aceitagao de novos associados, na forma 

do estatuto; 

h) proibigao de distribuigao de bens ou de parcela do patrimonio liquido em 

qualquer hipotese, inclusive em razao de desligamento, retirada ou 

falecimento de associado ou membro da entidade; 

i) previsao de incorporagao integral do patrimonio, dos legados ou das 

doagoes que Ihe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros 

decorrentes de suas atividades, em caso de extingao ou desqualificagao, ao 

patrimonio de outra organizagao social qualificada no ambito da Uniao. 

Com base no exposto, OS e ESFL que pode ser uma fundagao ou associagao atuando com 

um novo modelo de trabalho, por meio de apoio do Estado para atingir objetivos de 

interesses publicos. 

2.3.6 Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP): 

Pessoa juridica do direito privado, sem fins lucrativos, instituida pela lei 9.790 de 23 de 

margo de 1999, considerada o marco legal do terceiro setor. O certificado de OSCIP pode 
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ser adquirido por fundagoes e associagoes, desde que preencha os requisitos basicos 

exigidos na lei das OSCIP. 

Regules (2006, p. 139) define Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico como 

sendo: 

As pessoas juridicas de direito privado, sem fins lucrativos destinadas ao 

cumprimento de servigos de interesse publico, colaboradas da agao estatal 

nas areas sociais definidas pela lei 9.790/1999, criadas e geridas 

exclusivamente pelos particulares, qualificadas e continuamente fiscalizadas 

pelo estado, sob a egide de regime juridico especial - adocao de normas de 

direito privado com as derrogagoes originarias do regime juridico de direito 

publico. 

Araujo (2005, p. 25) define OSCIP como sendo organizagoes do terceiro setor que, por 

intermedio da lei, relacionam-se com o Estado atraves de termo de parceria. Sao 

organizagoes parceiras do Estado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Organizagao da Sociedade Civil de Interesse Publico: 

O Conselho da Comunidade Solidaria ligado a Presidencia da Republica promoveu uma 

serie de debates desde 1997, o que resultou na lei 9.790/99. O objetivo desses debates era 

promover uma relagao diferenciada e privilegiada das organizagoes sem fins lucrativos de 

interesse publico com o Estado. 

O Decreto n° 3.100 de 30 de junho de 1999 regulamentou a lei 9.790 de 23 de margo de 

1999, referente as Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico, que ficou 

conhecida como a lei das OSCIP, considerada como sendo o marco legal do terceiro setor. 

Destaca-se que antes de a referida lei ser estabelecida o setor nao lucrativo com fins 

publicos, contava com uma legislagao complexa, impropria e arcaica, que nao fornecia 

auxilio na relagao das ESFL com o estado (ALMEIDA, 2007). 

A lei 9.790/99 estabelece em seu artigo 3° que, podem receber a qualificagao de OSCIP as 

pessoas juridicas do direito privado que nao tenham como finalidade a distribuigao de lucro, 

e que desempenhem atividades reconhecidas como de interesse publico, cujos objetivos 

sociais tenham pelo menos uma das finalidades abaixo: 
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I - promogao da assistencia social 
II - promocao da cultura, defesa e conservagao do patrimonio historico e 
artistico; 
III - promocao gratuita da educacao, observando-se a forma complementar 
de participacao das organizagoes de que trata esta Lei; 
IV - promocao gratuita da saude, observando-se a forma complementar de 
participacao das organizagoes de que trata esta Lei; 
V - promocao da seguranga alimentar e nutricional; 
VI - defesa, preservagao e conservagao do meio ambiente e promogao do 
desenvolvimento sustentavel; 
VII - promogao do voluntariado; 
VIII - promogao do desenvolvimento economico e social e combate a 
pobreza; 
IX - experimentagao. nao lucrativa, de novos modelos socio-produtivos e de 
sistemas alternativos de produgao, comercio, emprego e credito; 
X - promogao de direitos estabelecidos, construgao de novos direitos e 
assessoha juridica gratuita de interesse suplementar; 
XI - promogao da etica, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 
democracia e de outros valores universais; 
XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 
produgao e divulgagao de informagoes e conhecimentos tecnicos e 
cientificos que digam respeito as atividades mencionadas neste artigo. 

A referida lei determina ainda que, nao podem receber a qualificagao de OSCIP as 

sociedades comerciais; os sindicatos; as associagoes de classe ou de representagao de 

categoria profissional; as instituigoes religiosas; as organizagoes partidarias; as entidades de 

beneficio mutuo destinadas a proporcionar bens ou servigos a um circulo restrito de 

associados ou socios; as entidades e empresas que comercializam pianos de saude e 

assemelhados; as instituigoes hospitalares privadas; as escolas privadas; as organizagoes 

sociais; as cooperativas; as fundagoes publicas; as fundagoes, sociedades civis ou 

associagoes de direito privado criadas por orgao publico ou por fundagoes publicas; as 

organizagoes crediticias que tenham vinculo com o sistema financeiro nacional. (LEI 

9.790/99, Art.2°) 

Atendidas essas exigencias, para a qualificagao como OSCIP, e necessario apresentar 

copias autenticadas dos seguintes documentos a Coordenagao De Outorga e titulos (divisao 

de qualificagao de OSCIP) da Secretaria Nacional de Justiga do Ministerio da Justiga: 

• Estatuto social devidamente registrado em cartorio; 

• Ata de eleigao da atual diretoria registrada em cartorio; 

• Balango patrimonial assinado pelo contador habilitado; 

• Demonstragao do resultado do exercicio assinada por contador habilitado; 

• Declaragao de isengao do imposto de renda (declaragao de informagoes economico-

fiscais da pessoa juridica DIPJ), acompanhada de recibo de entrega; e 
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• Inscricao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) 

A partir da entrega do pedido, o Ministerio da Justiga apresentara sua resposta em trinta 

dias. Caso o pedido da qualificagao seja indeferido, o Ministerio envia um parecer com as 

exigencias a serem cumpridas. Apos efetuarem as alteracoes necessarias, a organizagao 

pode apresentar novamente o pedido de qualificagao como OSCIP a qualquer tempo. 

O Manual de Administragao Juridica, Contabil e Financeira para Organizagoes Nao-

Governamental (ABONG, 2003) destaca os principals beneficios conferidos aos portadores 

da qualificagao como OSCIP: 

• Incentivo fiscal e doagoes - a medida provisoria n°. 2.158-35/2001, em seu artigo 59, 

estabelece que as doagoes efetuadas as OSCIP podem ser deduzidas do imposto 

de renda das empresas doadoras tributadas sob o regime do lucro real ate o limite 

de 2% sobre o lucro operational, antes de computada a sua dedugao. Nesse 

aspecto a Lei n°. 9249/95 em seu art. 13, paragrafo 2°, inciso III acrescenta que: 

III - as doagoes, ate o limite de dois por cento do lucro operational da 

pessoa juridica, antes de computada a sua dedugao, efetuadas a entidades 

civis, legalmente constituidas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem 

servigos gratuitos em beneficio de empregados da pessoa juridica doadora, 

e respectivos dependentes, ou em beneficio da comunidade onde atuem, 

observadas as seguintes regras: 

a) as doagoes, quando em dinheiro, serao feitas mediante credito em conta 

corrente bancaria diretamente em nome da entidade beneficiaria; 

b) a pessoa juridica doadora mantera em arquivo, a disposigao da 

fiscalizagao, declaragao, segundo modelo aprovado pela Secretaria da 

Receita Federal, fornecida pela entidade beneficiaria, em que esta se 

compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realizagao de 

seus objetivos sociais, com identificagao da pessoa fisica responsavel pelo 

seu cumprimento, e a nao distribuir lucros, bonificagoes ou vantagens a 

dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto; 

c) a entidade civil beneficiaria devera ser reconhecida de utilidade piiblica 

por ato formal de orgao competente da Uniao. 

• Termo de parceria: estabelece criterios mais transparentes e eficientes para o 

repasse de recursos publicos para ESFL, que ate entao eram regidos por convenios. 

• Possibilidade de remuneragao de dirigentes - uma grande inovagao da lei 9.790/99 e 

a possibilidade de a organizagao instituir remuneragao para os dirigentes da entidade 

que atuem efetivamente na gestao executiva e para aqueles que a ela prestem 

servigos especificos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo 

mercado. 
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• Podem receber bens apreendidos, abandonados ou disponiveis, administrados pela 

Receita Federal - portaria 256 de 15 de agosto de 2002, do ministerio da fazenda. 

Outra peculiaridade da OSCIP abordada por Young (2007) e que Servidores publicos podem 

participar na composigao de diretoria ou conselho de organizagao civil de interesse publico, 

ficando proibida a remuneragao ou subsidio a qualquer titulo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1 Termo de Parceria 

O termo de parceria foi regulamentado pela lei 9.790/99 com o designio de promover e 

tornar menos burocratico o acesso das organizagoes da sociedade civil sem fins lucrativos a 

recursos publicos. 

Na concepgao de Araujo (2005) termo de parceria e um importante meio de planejamento e 

desenvolvimento de projetos por orgaos governamentais, promovendo um elevado grau de 

sucesso por oferecer uma gestao de recursos mais transparente. Ressaltando que o Estado 

nao esta obrigado a firmar termo de parceria com a OSCIP, mas pode faze-lo, desde que 

tenha interesse na parceria para execugao das atividades prevista nesta lei. 

A lei 9790/99 ressalta que o termo de parceria firmado entre o poder publico e as OSCIP 

devera discriminar direitos e abrigagoes para as partes signatarias, nele deve constar as 

receitas e despesas previstas, as metas estabelecidas, os resultados a serem alcangados, 

objetivos, criterios de avaliagao e prestagao de contas ao poder publico. Uma OSCIP pode 

possuir mais de um termo de parceria ao mesmo tempo e eles podem ser celebrados em 

periodos que cubram mais de um exercicio, incluindo o periodo de troca de governos. 

Cabera ao poder publico e o Conselho de Politicas Publicas da Area acompanhar e 

fiscalizar de forma permanente a execugao do objeto do termo de parceria a fim de 

constatar se os recursos publicos estao sendo aplicados de acordo com os encargos e 

abrigagoes ajustados (REGULES, 2006). 

2.4.2 Demonstragoes contabeis das OSCIP 

Apesar do Conselho Federal de Contabilidade recomendar legislagao especifica para as 

entidades do terceiro setor, as demonstragoes contabeis elaboradas e divulgadas ainda 

seguem os mesmos criterios utilizados pelas entidades com fins lucrativos regidos pela lei 
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6.404/76 (ALBUQUERQUE, 2007). 

Vale ressaltar quer a NBC T 10.19 determina que, as contas: Capital Social e Lucros ou 

Prejuizos Acumulados deverao ser substituidas, respectivamente, por Patrimonio Social e 

Superavit ou Deficit do Exercicio. Deficit e superavit sao expressoes usadas pelas ESFL 

para evidenciar o resultado negativo ou positivo, respectivamente. 

As ESFL que queiram adquirir e manter a qualificagao como OSCIP devem possuir 

escrituracao contabil regular. Uma vez que o Art.4° da lei 9790/99 exige prestagao de contas 

em conformidade com os principios fundamentals da contabilidade e com as normas 

brasileiras de contabilidade. 

Para manter a qualificagao de OSCIP, a organizagao deve prestar contas anualmente, 

mediante apresentagao de relatorios ao Ministerio da Justiga, como requisito de 

permanencia da certificagao, bem como esta sujeita a fiscalizagao do Ministerio Publico e 

aos Tribunals de Contas, caso tenha termo de parceria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.2.1 Relatorio de execugao de atividades: 

A apresentagao do Relatorio de Execugao de Atividades configura um mecanismo de 

interagao que permite informar a sociedade as agoes que realmente foram realizadas no 

espago de tempo de um exercicio anual. Alem de possibilitar a propria organizagao o 

pontual acompanhamento de metas e a avaliagao de suas respectivas execugoes. 

2.4.2.2 Demonstragao do Superavit ou Deficit do Periodo - DSDE 

O CFC conceitua - a partir da NBC T 3.3 - a DRE como sendo: "a demonstragao contabil 

destinada a evidenciar a composigao do resultado formado num determinado periodo de 

operagoes da entidade" 

A Demonstragao do Superavit ou Deficit do Exercicio - DSDE oferece a possibilidade dos 

gestores evidenciarem as agoes no tocante a quantidade de recursos adquiridos e custos e 

despendidos que sao empregadas nas atividades dessas entidades. O termo "exercicio" 

delimita o periodo temporal a ser evidenciado (OLAK; NASCIMENTO, 2006, p. 74). 
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2.4.2.3 Balanco patrimonial (BP): 

O Balanco Patrimonial e tido como uma das demonstragoes mais importante, imprescindivel 

a qualquer tipo de organizagao, a NBC T 3.2 avalia o BP como: "demonstragao contabil 

destinada a evidenciar, qualitativamente e quantitativamente, a posigao patrimonial e 

financeira da entidade". 

(lUDJCIBUS, 2003, p. 29) enfatiza: O balango patrimonial tern por finalidade apresentar a 

posigao financeira e patrimonial da empresa em determinada data, representando, portanto, 

uma posigao estatistica. 

Para OLAK; NASCIMENTO (2006, p. 71): 

O balango patrimonial e uma demonstragao contabil indispensavel a 

qualquer tipo de organizagao, que explore ou nao atividade lucrativa. E uma 

"fotografia" (por isso, demonstrative estatico) da entidade em dado 

momento, evidenciando, de forma sucinta, a situagao economica, financeira 

e patrimonial da mesma. Assim como nas empresas o Balango Patrimonial, 

para ser util a seus usuarios, deve refletir, tempestiva e qualitativamente, a 

situagao patrimonial das ESFL, caso contrario perde totalmente seu valor. 

Nessa perspectiva o balango patrimonial expoe a situagao financeira da empresa e fornece 

informagoes uteis a seus usuarios proporcionando a tomada de decisoes. 

2.4.2.4 Demonstragao das Origens e Aplicagoes de Recursos (DOAR): 

De acordo com a NBC T 3.6: "a DOAR e a demonstragao contabil destinada a evidenciar, 

num determinado periodo, as modificagoes que originaram as variagoes no capital circulante 

liquido da entidade". 

Nesse sentido, Olak e Nascimento (2006, p. 77) preconizam: 

Tal demonstragao tern por objetivo principal explicar a variagao ocorrida no 

Capital Circulante Lfquido (ativo circulante - passivo circulante) de um 

periodo a outro. Ajuda o usuario a compreender como e por que a posigao 

financeira da entidade mudou de um periodo para outro. Essa 

demonstragao e tambem contemplada pela legislagao societaria e util por 

evidenciar, de um lado, de onde vieram os recursos e, de outro, onde tais 

recursos foram aplicados. 



31 

Com base no exposto, a Demonstragao das Origens e Aplicagoes de Recursos caracteriza-

se como uma demonstragao contabil que fornece informagoes e permite o entendimento da 

situagao financeira e patrimonial a curto prazo da entidade. 

- 2.4.2.5 Demonstragao de Fluxo de Caixa (DFC): 

A lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007 substitui a Demonstragao das Origens e 

Aplicagoes de Recursos (DOAR) pela Demonstragao de Fluxo de Caixa (DFC). A partir de 

01.01.2008 a DFC passou a ser demonstragao obrigatoria para todas as sociedades de 

capital aberto ou com patrimonio liquido superior a dois milhoes de reais. 

Com a DFC e possivel identificar quais foram as saidas e entradas de dinheiro no caixa 

durante determinado periodo e o resultado desse fluxo. O relatorio de fluxo de caixa deve 

ser dividido em tres areas: 

• Atividades Operacionais: receitas e gastos decorrentes da industrializagao, 

comercializagao ou prestagao de servigos da entidade. 

• Atividades de Investimento; gastos efetuados no Realizavel a Longo Prazo ou no 

Ativo Permanente ; bem como as entradas por venda de ativos imobilizados. 

• Atividades de Financiamento: recursos obtidos do Exigivel a Longo Prazo e do 

Patrimonio Liquido. Incluindo os emprestimos e financiamentos de curto prazo. As 

saidas correspondem a amortizagao destas dividas e os valores pagos aos 

acionistas a titulo de dividendos, distribuigao de lucros. 

Essa demonstragao fornece informagoes relevantes sobre o fluxo financeiro da entidade 

auxiliando os gestores na tomada de decisao. 

2.4.2.6 Demonstragao das mutagoes do patrimonio social (DMPS): 

Essa demonstragao explica as modificagoes ocorridas no Patrimonio Liquido Social nas 

contas de resultado durante determinado periodo. 

Olak e Nascimento (2006, pag. 76) ressaltam ainda que: 
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(...) normalmente integram o PLS as seguintes contas: Patrimonio Social, 

Reservas de Reavaliacao, Subvencoes e Doacoes Patrimoniais e Superavit 

ou deficit do Exercicio. Portanto, nessa demonstracao ha os saldos no inicio 

do periodo e os acrescimos/decrescimos por doacoes recebidas, superavit 

ou Deficit obtido na Demonstracao do Superavit ou Deficit do Exercicio e, 

eventualmente por possiveis ajustes ao Patrimonio Social (...) 

Atraves da afirmagao acima, pode-se denotar com clareza que as contas de resultado 

evidenciadas no Patrimonio Liquido Social das entidades assemelham-se com as contas do 

Patrimonio Liquido das empresas, havendo apenas um ajuste de terminologias nas suas 

denominacoes. 

2.4.2.7 Notas explicativas das demonstragoes contabeis, caso necessario: 

Considerada um complemento das demonstragoes contabeis, contem informagoes 

relevantes que interferem na avaliagao da situagao economica e financeira da organizagao, 

que nao foram abordadas ou esclarecidas em demonstragoes anteriores (ARAUJO, 2005). 

As Notas explicativas nao configuram uma demonstragao de evidenciagao coercitiva, mas 

torna-se imprescindivel para o bom entendimento dos usuarios das informagoes contabeis 

sociais das entidades sem fins lucrativos. 

2.4.2.8 Parecer e relatorio de auditoria independente: 

Assim como as Sociedades Anonimas de Capital Aberto, que tern suas agoes negociadas 

em Bolsas de Valores e sao regidas peia Lei 11.638/07, as OSCIPs que possuem um ou 

mias termos de parceria, no valor igual ou superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) 

conforme determina o Decreto Lei N°. 3.100/99, tambem estao passiveis da execugao anual 

de uma atividade de auditoria independente com a finalidade de emitir parecer ou relatorio 

que expressem a situagao financeira e patrimonial dessas entidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Gestao no terceiro setor. 
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De acordo com o dicionario Aurelio (2001, p. 347), "gestao significa ato ou efeito de gerir; 

gerenciar". Tenorio et. al. (2006, p. 17) por sua vez define gerenciar como: "acao de 

estabelecer ou interpretar objetivos e de alocar recursos para atingir uma finalidade 

previamente determinada". 

Assim como nas entidades com fins lucrativos, as ESFL tambem necessitam de uma boa 

gestao. A forma como a entidade elabora e direciona suas atividades, e principalmente a 

maneira como utiliza seus recursos reflete significativamente em seus resultados, uma vez 

que, nessas entidades os recursos sao escassos e a maneira como eles serao geridos 

configura fator determinante para seu desenvolvimento. 

Tenorio et. al. (2006, pag. 21), ilustra: 

(...) organizagoes existem para produzir bens e prestar servicos. Sua 

sobrevivencia depende de atenderem as expectativas de seus clientes e 

proprietaries, de encontrarem a melhor forma de realizar o trabalho 

necessario a produgao desses bens e a prestagao de servigos, bem como 

de aproveitarem da melhor forma possivel os recursos de que dispoem. 

Sendo assim, o que garante a sobrevivencia da organizagao e uma 

gerencia comprometida com a eficiencia, a eficacia e a efetividade. 

Dessa maneira, o terceiro setor por possuir dificuldades com a escassez de recursos, exige 

uma melhor gestao, tornando indispensavel a elaboragao de estrategias para atingir seus 

objetivos. 

Assim, Araujo (2005, p. 61) enfatiza acerca da gestao das ESFL: 

A gestao das organizagoes do terceiro setor, por mais diversificadas que 

seja seu campo de atuagao, necessita da contabilidade como elemento 

fornecedor de informagoes, posto que, nao se pode conceber que uma 

organizagao que se utilize de recursos escassos para a consecugao de seus 

objetivos nao possua um sistema contabil para proceder a gestao do 

patrimonio. 

Igualmente a Contabilidade empresarial, a Contabilidade das Entidades sem fins lucrativos 

tambem exerce a fungao de fomecer informagoes para o subsidio do processo de tomada 

de decisao por parte dos gestores dessas organizagoes, uma vez que a eficiente gestao do 

Patrimonio Social depende da existencia de um eficaz sistema de informagao contabil. 

Tachizawa (2004, p. 156) discorre acerca das estrategias de gestao nas organizagoes: 
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Por meio de parcerias e de aliangas estrategicas, as organizagoes podem 

desenvolver novas atividades, iniciar novos projetos, abrir fontes de 

atuagao, fortalecer projetos em andamento, ampliar o leque de 

conhecimentos, captar recursos e reduzir a alocagao de recursos. Por 

intermedio das aliangas e parcerias, uma organizagao pode superar suas 

lacunas e preencher espagos importantes nos quais nao e tao forte. 

A utilizagao de ferramentas estrategias de gestao organizacional das entidades sem fins 

lucrativos configuram alternativas de maximizagao de resultados e otimizagao de recursos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.1 Fungoes gerenciais 

Segundo Tenorio et. al. (2006, p. 21): "As fungoes gerenciais essenciais ao trabalho do 

gestor sao: planejamento, organizagao, diregao e controle". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Planejamento: Possui como papel primordial definir objetivos. Atraves do planejamento o 

gestor define o que fazer e como fazer, traga metas, objetivos e estabelece o que deve ser 

feito para atingi-los. 

Nesse sentido Motta (1991, p. 78-109 apud TENORIO et. al., 2006, p. 51) complementa: 

o planejamento deve ser visto como um processo de aprendizagem a 

respeito da organizagao, processo que exige capacidade de fazer 

julgamentos por vezes subjetivos. Por meio desse processo procura-se 

antecipar mudangas futuras, tirando vantagens das oportunidades que vao 

surgindo; indicar com clareza um caminho futuro suficientemente flexivel 

para ser alterado de acordo com novas condigoes ambientais, e corrigir 

cursos de agao a longo prazo. 

Sobre os tres niveis de planejamento, o estudo de Tenorio et. al. (2006) baseia-se: 

• Planejamento Estrategico: possui uma visao ampla; define a finalidade e os objetivos 

a serem perseguidos, dentro de um determinado periodo de tempo. 

• Planejamento Tatico: possui uma visao especifica sobre cada parte da organizagao; 

No planejamento tatico sao determinados os objetivos e as estrategias para cada 

atividade como produgao, finangas, pessoal, patrimonio e marketing. 
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• Planejamento Operational: sao executadas as atividades necessarias para atingir os 

objetivos da organizagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Organizagao: fungao que compreende a agao de agrupar pessoas, criar grupos de trabalho, 

definir recursos, atribuigoes, responsabilidades e normas, de modo a atingir a finalidade e os 

objetivos previstos. 

Diregao: determina como atingir os objetivos, busca garantir a execugao das agoes e 

motivar pessoas a desempenharem suas atividades da melhor maneira possivel, com 

otimizagao dos recursos. 

Essa fungao por envolver o relacionamento com pessoas requer maior habiiidade do gestor, 

e necessaria a capacidade de coordenar, liderar, motivar e tomar decisoes. 

Controle: A fungao controle esta intimamente ligada a fungao planejamento, visto que ela 

permite comparar os objetivos estabelecidos e os recursos previstos com os resultados 

atingidos e os recursos realmente gastos, a fim de tomar medidas que possam corrigir ou 

mudar os rumos fixados. 

Nesse sentido, as organizagoes necessitam estar dispostas a reagir a mudangas rapidas, 

para tanto seu gestor precisa estar atento e bem preparado. As melhorias na gestao podem 

levar a bons resultados no curto prazo, em termos de eficiencia dos recursos e de eficacia 

nos resultados. (ALMEIDA, 2007). 

2.6 Orgamento. 

O orgamento e considerado como uma ferramenta fundamental na gestao das 

organizagoes, um piano de agao que integra o planejamento estrategico, um instrumento 

contabil que tern por finalidade planejar e controlar a economia da empresa. Nesse aspecto 

Tenorio et. al. (2006, p. 48-49) assevera que: 

(...) o orcamento constitui instrumento de planejamento e de controle. Com 

ele, e possivel nao so fazer previsoes e estabelecer padroes, como tambem 

avaliar resultados, comparando-se o previsto com o realizado. (...) A partir 

do orgamento os gerentes podem analisar e avaliar onde estao 

concentrando seus recursos e tambem decidir pela manutengao, reativagao 

ou desativagao de determinado projeto ou atividade. 
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Baseado no orgamento, os gestores podem tragar suas metas e as estrategias para atingi-

las. Esse planejamento deve ser flexivel, elaborado de forma que possa vir a se adaptar as 

mudangas do mercado, com o intuito de atender as necessidades da organizagao. 

Nesse sentido e importante preconizar que o orgamento seja revisado sempre que houver 

alteragao nas estrategias (LUNKES, 2007). Ou mesmo mudangas na economia, que possa 

vir a afetar a entidade. 

O processo orgamentario e composto por tres fases: 

• Elaboragao: Nessa fase e feita o planejamento e a implementagao do orgamento na 

entidade, no entanto para que isso possa acontecer de forma correta e necessario 

que a organizagao tenha metas e objetivos deflnidos. Welsch (2007) ressalta que 

para implementagao do orgamento a organizagao deve possuir um sistema de 

informagoes contabeis adequado. 

• Execugao: Depois do orgamento planejado e implantado os gestores agora sao 

responsaveis por fazer cumprir aquilo que foi orgado/programado. 

Assim sendo, Femenick et. al. (2006, p. 73 apud ALMEIDA, 2007, p. 55) corrobora dizendo: 

depois que o orgamento geral e aprovado pela alta diregao, e que se inicia a 

fase de implantagao do sistema. Com base nesse documento, sao 

divulgados os orgamentos especificos de cada unidade da organizagao. 

Essas pegas setoriais orientarao os gerentes na execugao das tarefas no 

periodo orgado, para que toda a organizagao possa agir de forma integrada 

e orientada no mesmo sentido de atingir os objetivos fixados. 

• Controle: Na ultima fase do processo orgamentario, e feita a avaliagao do que foi 

planejado com o que foi executado. Com a finalidade de analisar se as metas e os 

objetivos propostos foram realmente atingidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7 O orgamento como ferramenta na gestao das OSCIPs. 

Acreditasse que o orgamento seja considerado uma ferramenta de gestao por planejar a 

aplicagao dos recursos, analisar as variagoes entre o previsto e o realizado, facilitar a 

prestagao de contas, proporcionar uma visao financeira da organizagao e gerar informagoes 

uteis na tomada de decisao. 

Nessa perspectiva Frezatti (2007, p. 46), acrescenta que: 
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O orgamento e o piano financeira para implementar a estrategia da empresa 

para determinado exercicio. E mais do que uma simples estimativa, pois 

deve estar baseado no compromisso dos gestores em termos de metas a 

serem alcancadas. Contem as prioridades e a direcao da entidade para um 

periodo e proporciona condicoes de avaliacao do desempenho da entidade, 

suas areas internas e seus gestores. Em termos gerais, e considerado um 

dos pilares da gestao e uma das ferramentas fundamentals para o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
accountability. 

Para as Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico o orgamento configura-se 

tambem como atrativo de recursos, fundamental na elaboragao de projetos. Esses projetos 

devem ser elaborados baseados em orgamento, com objetivo definido, evidenciando os 

recursos financeiros necessarios para atingi-los, dessa maneira os doadores terao acesso 

as informagoes de onde e como os recursos cedidos serao aplicados. Almeida (2007, p. 61) 

enfatiza dizendo que "a divulgagao das metas propostas no orgamento e o grau de 

atingimento das mesmas, sao uteis no processo de prestagao de contas, gerando 

credibilidade da organizagao junto a populagao." 

Assim sendo, a pratica orgamentaria possibilita uma visao ampla da situagao financeira da 

entidade, evidencia suas prioridades, e promove alternativas para otimizar os recursos, 

atraves de uma gestao transparente, eficaz e eficiente, fonte primordial para tomada de 

decisao. 



3 A N A L I S E D O S R E S U L T A D O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta secao se destina a apresentagao dos dados coletados com a aplicagao dos 

questionarios junto aos gestores das OSCIPs do Semi-arido da Paraiba. 

O universo populacional deste estudo foi constituido por 9 OSCIPs localizadas no semi-arido 

paraibano, utilizando-se para tal, as OSCIPs cadastradas junto ao sitio eletronico do 

Ministerio da Justiga. Pela impossibilidade de localizagao de algumas OSCIPs, esse numero 

foi reduzido para 5, o que representa uma amostra representativa de 56% da populagao. 

3.1 Caracterizagao dos gestores e perfil das OSCIP. 

A seguir, descrevem-se algumas caracteristicas dos gestores e o Perfil das OSCIP 

pesquisadas. Nessa perspectiva foram investigados onze aspectos: fungao; grau de 

instrugao; formagao profissional, tempo de existencia da organizagao, area de atividade, 

ambito de atuagao, numero de beneficiarios, numero de funcionarios e voluntarios, numero 

de componentes do conselho, missao e faixa orgamentaria. A pesquisa demonstra que 40% 

dos respondentes exercem o cargo de Presidente na OSCIP; 20% sao administradores e 

20% responderam outros. Na categoria "Outros" estao os Coordenadores da OSCIP (Tabela 

1). 

TABELA 1 

Cargo/Fungao dos Respondentes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cargo/Fungao Frequencia % % Acumulado 

Presidente 2 40,0 40,0 

Administrador 1 20,0 20,0 

Outros 2 40,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Os resultados obtidos ao se investigar o Grau de Instrugao dos respondentes nas OSCIP, 

sao apresentados na tabela 2: 
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TABELA 2 

Grau de Instrugao dos Gestores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grau de Instrugao Frequencia % % Acumulado 

Ensino Superior 2 40,0 40,0 

Pos Graduado 3 60,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Ao anal isar o grau de instrugao dos respondentes atuantes na OSCIP, veri f ica-se que 4 0 % 

tern nivel superior completo e 6 0 % possui pos-graduagao. Nesse sent ido, constata-se que 

os gestores das OSCIP possuem um bom nivel de escolar idade, pois todos possuem Ensino 

Superior. 

Quanto a area de formagao prof issional, a invest igagao evidencia a partir da tabela 3 que 

4 0 % dos pesquisados sao graduados em Administ ragao, 2 0 % graduados em Ciencias 

Contabeis, 4 0 % estao representados por "Outros" que cor respondem a formagao nas areas 

de Ciencias Economicas e Engenhar ia Agronomica . 

TABELA 3 

Area de Formagao Profissional 

Area de formagao Frequencia % % Acumulado 

Administragao 2 40,0 40,0 

Ciencias contabeis 1 20,0 60,0 

Outros 2 40,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

C o m relagao ao tempo de existencia da organizagao, a pesquisa revela atraves da tabela 4 

que 6 0 % das ent idades possuem ate c inco anos, 2 0 % entre 5 e 10 anos e 2 0 % entre 10 e 

15 anos. 

TABELA 4 

Tempo de Existencia da Organizagao 

Tempo de Existencia Frequencia % % Acumulado 

Ate 5 anos 3 60,0 60,0 

Acima de 5 ate 10 anos 1 20,0 80,0 

Acima de 10 ate 15 anos 1 20,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 
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Entre os pesquisados, nao houve nenhuma frequencia que indicasse entidade com 

existencia superior a 15 anos. Vale ressaltar que esse e o tempo de existencia da 

organizagao como ESFL e nao tempo de qualificagao como OSCIP. 

Conforme se percebe na tabela 5, 40% das OSCIP tern por atividade o Credito, 20% 

desenvolvem atividade de assistencia social e 40% abrangem mais de uma atividade, sendo 

elas: educagao e pesquisa, meio-ambiente, cultura e recreagao. Essa abrangencia nas 

areas de atuagao pode sinalizar uma estrategia utilizada pela OSCIP para arrecadar 

recursos submetendo projetos em varias areas. Entretanto, pode evidenciar a falta de foco, 

ou seja, falta de uma missao bem definida comprometendo a propria OSCIP, que nao 

estabelece claramente a sua area de atuagao. 

TABELA 5 

Area de Atividade da OSCIP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Area de Atividade Frequencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% % Acumulado 

Credito 2 40,0 40,0 

Assistencial 1 20,0 60,0 

Mais de uma atividade 2 40.0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Quanto ao ambito de atuagao dos programas e projetos sociais desenvolvidos pelas 

organizagoes pesquisadas, constatou-se que, 40% das OSCIP tern suas agoes voltadas a 

um unico municipio, 40% abrange o Estado da Paraiba e 20% desenvolve suas agoes 

voltadas para a regiao Nordeste, conforme ilustra a tabela 6. 

TABELA6 

Ambito de atuagao dos Programas/Projetos Sociais 

Ambito de Atuagao Frequencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% % Acumulado 

Municipal 2 40,0 40,0 

Estadual 2 40,0 80,0 

Regional 1 20,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 
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Com relagao ao numero de beneficiarios diretos da organizagao, a tabela 7 revela que 20% 

das OSCIP tern suas agoes desenvolvidas para um grupo de ate 100 pessoas; 60% das 

organizagoes desenvolvem as suas agoes para um grupo inserido no intervalo de 100 a 300 

pessoas; 20% afirmam beneficiar diretamente uma quantidade acima de trezentas e ate no 

maximo quinhentas pessoas. 

TABELA 7 

Numero de Beneficiarios diretos da organizagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Numero de Beneficiarios Frequencia % % Acumulado 

Ate 100 pessoas 1 20,0 20,0 

Acima de 100 ate 300 pessoas 3 60,0 80,0 

Acima de 300 ate 500 pessoas 1 20,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Quando questionados sobre o numero de funcionarios que integram o quadro das 

organizagoes, a pesquisa evidenciou que 60% das organizagoes informaram nao possuir 

funcionarios; 20% dispoem de ate cinco colaboradores em seu quadro funcional. Aquelas 

que possuem acima de cinco ate dez pessoas representam tambem 20% dos entrevistados 

(Tabela 8). De modo geral percebe-se que o numero de funcionarios e baixo, o que 

configura uma situagao preocupante para o desenvolvimento das OSCiP, uma vez que 

dependem do trabalho dessas pessoas para atingirem suas finalidades. Uma das razoes 

que poderia justificar essa realidade e falta de estrutura dessas OSCIP, observou-se na 

pesquisa de campo que a maioria das OSCIP nao possui uma estrutura fisica que possa 

comportar recursos humanos. 

TABELA 8 

Numero de Funcionarios da Entidade 

Numero de Funcionarios Frequencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% % Acumulado 

Ate 5 funcionarios 1 20,0 20,0 

Acima de 5 ate 10 funcionarios 1 20,0 40,0 

Nao possui funcionarios 3 60,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Quanto ao numero de pessoas que prestam servigos voluntarios as OSCIP, o estudo mostra 

que 60% das organizagoes nao contam com a colaboragao de voluntarios; 20% dispoem, no 
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maximo, de ate cinco voluntarios. E outros 20% afirmaram contar com um intervalo de 10 

ate 15 voluntarios (Tabela 9). A constatacao desses dados revela uma realidade critica para 

essas organizagoes, levando-se em conta que o trabalho voluntariado e de suma e vital 

importancia para o engajamento da sociedade com a OSCIP. 

Esses numeros contradizem os resultados evidenciados na pesquisa de Landim e Beres 

(1995) que apontam um numero significativo de voluntarios no Brasil, cerca de 16% da 

populagao acima de 18 anos. Entretanto, essa pesquisa corrobora com uma realidade nao 

so do Semi-arido, mas do estado da Paraiba como todo, conforme dados da pesquisa de 

Albuquerque (2007) sao verificados os numeros de pessoas envolvidas diretamente nas 

OSCIP do Estado da Paraiba. 

Com relagao ao voluntariado, verifica-se que 38,3% das OSCIP possuem ate 10 voluntarios 

fixos e 29,4% tern acima de 10 voluntarios. No entanto, os voluntarios eventuais apresentam 

os seguintes percentuais: 44 ,1% ate 10 voluntarios e 14,7% acima de 10. Entretanto, 

quando se cruza a resposta dos voluntarios fixos e eventuais constata-se que a maior 

concentragao do voluntariado e de ate 10 voluntarios representando 23,6%, convem 

ressaltar, entretanto, que 42,6% das OSCIP nao possuem voluntarios. Considerando a 

finalidade a que essas organizagoes se propoem esses resultados aportam uma situagao 

preocupante, pois o numero de pessoas envolvidas nas OSCIP pesquisadas no geral e 

muito baixo. 

TABELA 9 

Numero de Voluntarios da Entidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Numero de Voluntarios Frequencia % % Acumulado 

Ate 5 voluntarios 1 20,0 20,0 

Acima de 10 ate 15 voluntarios 1 20,0 40,0 

Nao possui voluntarios 3 60,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Os resultados obtidos ao investigar o numero de componentes do conselho apontam que 

80% das OSCIP possuem ate 5 pessoas e 20% possuem um numero acima de dez e ate 

quinze pessoas (TabelalO). 
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TABELA 10 

Numero de Componentes do Conselho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Componentes do Conselho Frequencia % % Acumulado 

Ate 5 pessoas 4 80,0 80,0 

Acima de 5 ate 10 pessoas 1 20,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

A tabela 11 investiga as organizagoes quanto a missao definida. Os dados revelam que 40% 

das OSCIP pesquisadas possuem uma missao declarada, contudo, a maioria das 

organizagoes pesquisadas, 60% responderam nao possuir uma missao definida. Esse fato 

expoe uma realidade questionavel, uma vez que uma missao bem declarada e definida 

configura-se como uma importante fonte de estrategia de atuagao e consequentemente de 

captagao de recursos. 

TABELA 11 

Missao declarada da OSCIP 

Missao Declarada Frequencia % % Acumulado 

Sim 2 40,0 40,0 

Nao 3 60,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Das entidades que afirmam possuir uma missao declarada, somente uma (01) declarou a 

missao, que relaciona-se com a promogao do desenvolvimento sustentavel rural e urbano 

na regiao; nas areas ambiental, educacional, cultural e socioecondmica. 

A tabela 12 demonstra que nas OSCIP pesquisadas, a maior concentragao de volume 

medio de recursos e de ate R$ 50.000 que corresponde a 60%, ja 40% possuem uma 

movimentagao de recursos anual de R$ 100.000 a R$ 300.000. Indicando um volume 

orgamentario de recursos baixos. Esse fato pode sinalizar a falta de infra- estrutura fisica e 

de recursos humanos dessas organizagoes, conforme verificado nas tabelas 08 e 09 

relativas respectivamente a funcionarios e voluntarios. 
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TABELA 12 

Faixa Orcamentaria da Organizagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Faixa Orgamentaria Frequencia % % Acumulado 

Ate 50.000 3 60,0 60,0 
Acima de 100.000 ate 300.000 2 40,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Informagoes quanto a prestagao de contas 

Nesse grupo de questoes foram descritos os seguintes itens quanto a prestagao de contas: 

para quern a organizagao presta contas, quais agentes financiadores da OSCIP sao mais 

exigentes em relagao a prestagao de contas, quais aspectos sao considerados mais 

importantes pelo agentes financiadores na prestagao de contas, divulgagao das 

Demonstragoes Contabeis, quais demonstragoes sao divulgadas, meios de divulgagao. 

A tabela 13 ilustra que a maioria das OSCIP, correspondente a 40%, prestam contas ao 

Governo, 20% prestam contas aos Doadores, igualmente 20% prestam contas a 

Comunidade em geral e outros 20% prestam contas a mais de um grupo de interesse, entre 

eles estao o governo e doadores. 

Nesse sentido, fica evidente que a divulgagao do ato de prestar contas ocorre mais pela 

obrigatoriedade de justificar o uso dos recursos recebidos ao agente financiador do que dar 

transparencia e evidenciagao das suas atividades. 

TABELA 13 

Prestacao de Contas 

Prestagao de contas Frequencia % % Acumulado 

Governo 2 40,0 40,0 

Doadores 1 20,0 60,0 

Comunidade 1 20,0 80,0 

Mais de um grupo de interesses 1 20,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

No tocante ao grau de exigencia dos agentes financiadores em relagao a prestagao de 

contas, a pesquisa evidenciou que os agentes financiadores governo e doadores sao 
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caracterizados como muito exigente, como exigente estao as empresas privadas e 

instituigoes financeiras. Conforme, quadro 2 e grafico 01 . 

QUADRO 2 

Agentes Financiadores da OSCIP que sao mais exigentes na prestagao de contas 

Governo Empresas 

privadas 

Instituicoes 

financeiras 

Organizagoes 

internacionais 

Doadores 

Muito exigente 3 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 3 

Exigente - 1 1 - 2 

Moderadamente exigente - - - - -
Pouco exigente - - - - -
Nao e exigente - - - - -

Nao respondeu 2 3 4 5 -
Total 5 5 5 5 5 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

• Governo 

• Empresas privadas 

• Instituigoes financeiras 

• Organizagoes 

internacionais 

• Doadores 

GRAFICO 1 - Agentes Financiadores da OSCIP que sao mais exigentes na prestagao de contas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Com relagao aos aspectos considerados mais importantes pelos agentes financiadores na 

prestagao de contas das OSCIP, o quadro 3 evidencia que o numero de beneficiados 

atingidos pelos programas e o desempenho financeiro na execucao dos programas sao 

considerados muito importantes. O desempenho operacional na execucao dos programas 

aparece logo em seguida como importante e moderadamente importante. 
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QUADRO 3 

Aspectos considerados mais importantes pelos agentes financiadores na prestagao de contas das 

OSCIP. 

Numero de Desempenho Desempenho financeiro na 
beneficiados operacional na execugao dos programas 

atingidos pelo execugao dos 

programa programas 

Muito importante 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2 
Importante zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 3 1 

Moderadamente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1 1 
importante 

Pouco importante - - -
Sem importancia - - -
Nao respondeu - 1 1 

Total 5 5 5 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V" «fc _Q ~ v zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 

^ <^ of * 

Numero de beneficiados 

atingidos pelo programa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i Desempenho 

operacional na execugao 

dos programas 

i Desempenho financeiro 

na execugao dos 

programas 

GRAFICO 2 - Aspectos considerados mais importantes pelos agentes 

financiadores na prestacao de contas das OSCIP. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Ao investigar sobre a divulgacao das Demonstragoes Contabeis o estudo revela que a 

maioria das OSCIP pesquisadas, 60%, nao divulga suas demonstragoes, enquanto 40% 

afirmam divulgar (Tabela 14). 
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TABELA 14 

A OSCIP divulga Demonstragoes Contabeis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Divulga demonstragoes Frequencia % % Acumulado 

Sim 2 40,0 40,0 
Nao 3 60,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Das OSCIP que divulgam suas informagoes contabeis, 40% optaram por divulgar o Balango 

Patrimonial e 60% optaram nao responderam a esse questionamento (Tabela 15). 

TABELA 15 

Quais demonstragoes sao divulgadas 

Quais Demonstragoes Frequencia % % Acumulado 

Balango Patrimonial 2 40,0 40,0 

Nao respondeu 3 60,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Ainda com relagao a divulgagao das demonstragoes contabeis, a tabela 16 apresenta os 

questionamentos quanto aos meios de divulgagao das demonstragoes, 40% informou fazer 

divulgagao em outros meios, sendo esse especificado como "Na propria Entidade", 60% 

nao respondeu ao questionamento. 

TABELA 16 

Quais meios de Divulgagao 

Meios de divulgagao Frequencia % % Acumulado 

Outros 2 40,0 40,0 

Nao respondeu 3 60,0 100 

Total 3 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

A falta de divulgagao das demonstragoes contabeis das OSCIP do sertao da Paraiba 

configura-se como o nao cumprimento do que determina a Lei 9.790/99 no seu Art. 4° 

paragrafo VII - alinea "b": que se de publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento 
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do exercicio fiscal, ao relatorio de atividades e daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA demonstracoes financeiras da 

entidade, incluindo-se as certidoes negativas de debitos junto ao INSS e ao FGTS, 

colocando-os a disposigao para exame de qualquer cidadao (grifo nosso). 

Portanto, verifica-se que estas organizagoes deveriam dar publicidade de suas informagoes 

financeiras como forma de presta contas a sociedade do uso dos recursos financeiros de 

forma voluntaria, entendendo que somente atraves da evidenciagao de seus resultados a 

OSCIP pode realmente cumprir seu papel de Organizagao da Sociedade Civil de Interesse 

Publico. No entanto, o que se identifica na pesquisa e que as OSCIP nao conseguem 

cumprir o minimo exigido pela legislagao vigente. 

3.3 Questoes relativas aos recursos da organizacao 

Como destacado no referencial teorico, os recursos nas organizagoes do Terceiro Setor sao 

geralmente escassos, o que requer uma atengao especial. Nessa perspectiva, foram 

investigados aspectos como: formas de captagao de recursos; planejamento estrategico, 

planejamento operacional; pessoas envolvidas; escrituragao contabil e fatores relevantes. 

Na tabela 17, pode-se observar que 40% das OSCIP captam seus recursos atraves de 

Termo de parceria, 20% usam Projetos, outros 20% participam de Concursos de projetos e 

mais 20% captam seus recursos com a arrecadagao de Taxa de associados. 

E interessante ressaltar nessa pesquisa que existe um percentual maior de OSCIP que 

captam recursos atraves do termo de Parceria. Este fator pode ser explicado pela 

prerrogativa que estas organizagoes possuem em firma termo de parceria, conforme 

descrimina o art. 9 da Lei 9.790/99 que: 

fica instituido o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento 

passivel de ser firmado entre o Poder Publico e as entidades qualificadas 

como Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico destinado a 

formagao de vinculo de cooperagao entre as partes, para o fomento e a 

execugao das atividades de interesse publico previstas no art. 3° desta Lei. 

Portanto, a OSCIP e dentro das entidades sem fins lucrativos a unica que pode firmar termo 

de parceria com o Poder Publico. 
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TABELA 17 

Formas de captagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frequencia % % Acumulado 

Projetos 1 20,0 20,0 

Concursos de projetos 1 20,0 40,0 

Termo de parceria 2 40,0 80,0 

Taxa de associados 1 20,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Em relagao ao planejamento estrategico, a pesquisa detectou que 60% das OSCIP 

possuem planejamento voltado para o Financeiro e Institutional; enquanto 20% dispoem de 

planejamento apenas para o financeiro e outros 20% admitem nao possuir planejamento 

estrategico (Tabela 18). 

TABELA 18 

Planejamento estrategico 

Frequencia % % Acumulado 

Apenas para o financeiro 1 20,0 20,0 

Financeiro e Institutional 3 60,0 80,0 

A organizagao n3o possui 1 20,0 100 

planejamento estrategico 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Com relagao as pessoas envolvidas no processo de formulagao das estrategias, constatou-

se que em 20% das organizagoes a formulagao e feita apenas pelo Diretor/presidente, em 

40% o processo e realizado pelo Diretor/Presidente e os membros do conselho, 20% 

respondeu que a formulagao das estrategias e feita pelo Diretor/Presidente, membros do 

conselho funcionarios e voluntarios. Outros 20% nao responderam a esse questionamento, 

conforme dispoe a tabela 19. 
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TABELA 19 

Quais as pessoas envolvidas no processo de formulagao das estrategias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pessoas envolvidas Frequencia % % Acumulado 

Diretor presidente 1 20,0 20,0 

Diretor/Presidente e membros do 2 40,0 60,0 
conselho 

Diretor/Presidente, membros do 1 20,0 20,0 

conselho, funcionarios e voluntarios 

Nao respondeu 1 20,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Em relagao ao planejamento operacional, o estudo apresentou que 40% das OSCIP 

possuem planejamento operacional para o Financeiro e Institutional; enquanto 20% 

dispoem de planejamento apenas para o financeiro, 20% admitem nao possuir planejamento 

operacional e outros 20% nao responderam a esse questionamento (Tabela 20). 

TABELA 20 

Existencia de Planejamento operacional nas OSCIPs 

Planejamento operacional Freque'ncia % % Acumulado 

Apenas para financeiro 1 20,0 20,0 

Financeiro e Institutional 2 40,0 60,0 

A organizagao nao possui 1 20,0 80,0 

planejamento operacional 

Nao respondeu 1 20,0 100 

Total 3 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008 

Quanto as Demonstragoes Contabeis, foi investigado se as organizagoes possuem 

escrituragao contabil de suas transagoes. A tabela 21 mostra que dentre as organizagoes 

pesquisadas, 60% responderam que sim, enquanto 40% responderam nao possuir 

escrituragao contabil. Fato que remonta preocupagao e discrepancia com o que determina a 

Lei 9.790/99, ja que, para manter a qualificagao como OSCIP as entidades precisam 

elaborar algumas demonstragoes contabeis citadas anteriormente no referential teorico. 
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TABELA 21 

Existencia de escrituragao contabil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escrituragao contabil Frequencia % % Acumulado 

Sim 3 60,0 60,0 

Nao 2 40,0 100 

Total 3 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Em relagao a utilizagao das Demonstragoes Contabeis, foi verificado atraves da pesquisa 

que, dentre as organizagoes, 40% das OSCIP utilizam a informagao contabil apenas para 

fins fiscais; 20% usam a informagao contabil apenas para prestar contas aos financiadores; 

20% utilizam a contabilidade apenas para o controle das operagoes da organizagao; 

enquanto 20% nao responderam ao questionamento (Tabela 22). 

TABELA 22 

Finalidade das informagoes contabeis nas OSCIPs 

Informagoes Frequencia % % Acumulado 

Para fins fiscais 2 40,0 40,0 

Para prestar contas aos 1 20,0 60,0 

financiadores 

Para controle das operagoes da 1 20,0 80,0 

organizagao 

Nao respondeu 1 20.0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Com relagao a frequencia com que as informagoes contabeis sao preparadas, a tabela 23 

evidencia que 60% das entidades preparam suas informagoes mensalmente, enquanto 20% 

preparam suas informagoes trimestralmente. 20% Nao responderam a esse 

questionamento. 
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TABELA 23 

Frequencia da preparacao das informagoes contabeis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frequencia temporal Frequencia % % Acumulado 

Mensalmente 3 60,0 60,0 
Trimestralmente 1 20,0 80,0 

Nao respondeu 1 20,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Quando questionados sobre o grau de importancia na definicao de processos eficientes e 

eficazes nas OSCIP, a pesquisa revelou que todos os fatores em questao sao tidos como 

Muito importante e Importante. Em destaque, estao economia de recursos e 

acompanhamento das atividades durante a execucao dos projetos (Quadro 4). 

QUADRO 4 

O que e mais importante na definicao de processos eficientes e eficazes na OSCIP? 

Economia 

de Recursos 

Atendimento 

ao numero 

maior de 

beneficiados 

Planejamento Acompanhamento das 

Atividades durante a 

execugao dos 

Projetos 

Muito importante 4 3 3 4 

Importante 1 2 2 5 

Moderadamente 

importante zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- - -

Pouco 

importante 
-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Sem importancia - - - -
Nao respondeu 

Total 5 5 5 5 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008 



53 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

////// 

Economia de Recursos 

Atend imento ao numero 

maior de beneficiados 

Planejamento 
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GRAFICO 3 - 0 que e mais importante na definigao de processos eficientes e eficazes na 

OSCIP? 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Em relagao as quais fatores sao mais importantes para a OSCIP conseguir sobreviver a 

competitividade e captar mais recursos para os seus projetos sociais. Quatro (4) dos 

respondentes afirmaram que Transparencia, Etica e Projetos bem Delineados sao Muito 

importantes, apresentando maior frequencia entre os respondentes (Quadro 5). 

QUADRO 5 

Quais fatores sao mais importantes para a OSCIP, conseguir sobreviver a competitividade e 

captar mais recursos para os seus projetos sociais? 

Transparencia Etica Recursos 

Humanos 

Capacitados 

Projetos bem 

delineados 

Planejamento 

estrategico 

Muito 4 4 2 4 2 

importante 

Importante 1 1 3 1 2 

Moderadamente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

importante 

Pouco - - - - -
importante 

Sem - - - - 1 

importancia 

Nao respondeu 

Total 5 5 5 5 5 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2008. 
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• Transparencia 

• Etica 

• Recursos Humanos 

Capacitados 

• Projetos bem del ineados 

• Planejamento 

estrategico 

GRAFICO 4 - Quais fatores sao mais importantes para a OSCIP, conseguir sobreviver a 

competitividade e captar mais recursos para os seus projetos sociais? 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2008. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Questoes referentes ao orcamento 

Nesse item, sao apresentados os resultados relacionados as quest6es ligadas a utilizagao 

do orcamento pelas OSCIPs. Foram pesquisados os seguintes aspectos: utilizagao e 

abrangencia do orcamento; pessoas envolvidas no processo de aprovacao e revisao do 

orgamento; comparagao, atingimento e divulgagao das metas e para quern sao divulgadas, 

possibilidade de verificar alguma melhoria na gestao das organizagoes com a utilizagao do 

orgamento e quais sao esses beneficios. Na tabela 24, visualiza-se que 40% dos 

entrevistados responderam utilizar o orgamento para todos os projetos, 20% responderam 

usar o orcamento apenas para os projetos mais importantes, 20% responderam fazer uso do 

orgamento apenas para alguns projetos e outros 20% afirmaram nao fazer uso do 

orgamento. 
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TABELA 24 

A organizacao utiliza orgamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Utiliza orgamento Frequencia % % Acumulado 

Sim, para todos os projetos 2 40,0 40,0 
Sim, mas apenas para os projetos 1 20,0 60,0 
mais importantes 

Apenas para alguns projetos 1 20,0 80,0 

Nao utiliza 1 20,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

A tabela 25 evidencia que 40% das OSCIP tern orgamento com abrangencia mensal, outros 

40% tern orgamento com abrangencia por etapas do projeto e 20% nao responderam a essa 

questao. 

TABELA 25 

Qual a abrangencia do orgamento 

Abrangencia do orgamento Frequencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% % Acumulado 

Mensal 2 40,0 40,0 

Por etapas do projeto 2 40,0 80,0 

Nao respondeu 1 20 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

No questionamento quais as pessoas envolvidas no processo de aprovagao do orgamento 

80% dos respondentes afirmaram que sao responsaveis pela sua aprovagao 

Diretor/Presidente e membros do conselho e outros 20% responderam que apena o 

Diretor/Presidente e responsavel pela aprovagao do orgamento (Tabela 26). 

TABELA 26 

Quais as pessoas envolvidas no processo de aprovagao do orgamento 

Pessoas Frequencia % % Acumulado 

Diretor/Presidente 1 20,0 20,0 

Diretor/Presidente, membro do 4 80,0 100 

conselho 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 
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Quanto a revisao do orgamento 60% das OSCIP pesquisadas afirmaram revisar o 

orgamento, enquanto 40% responderam nao fazer uso dessa pratica (Tabela 27). 

TABELA 27 

Revisao do orgamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Revisado Frequencia % % Acumulado 

Sim 3 60,0 60,0 

Nao 2 40,0 100 

Total 3 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Com relagao as pessoas envolvidas no processo de revisao do orgamento, das OSCIP que 

afirmaram revisar o orgamento 80% responderam que essa pratica e realizada pelo 

Diretor/Presidente e os membros do conselho, outros 20% nao responderam a esse 

questionamento (Tabela 28). 

TABELA 28 

Pessoas envolvidas no processo de revisao do orgamento 

Pessoas Frequencia % % Acumulado 

Diretor/Presidente e membros do 4 80,0 80,0 

conselho 

Nao respondeu 1 20,0 100 

Total 3 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Quanto aos tipos de Orgamento que sao elaborados pelas OSCIP, 20% informaram elaborar 

Orgamento Fluxo de Caixa, 20% informou elaborar Balango Patrimonial orgado, igualmente, 

mais 20% informaram elaborar Orgamento de Custos, outros 20% todos os Orgamentos 

elencados acima e ainda 20% nao respondeu a esse questionamento (Tabela 29). 
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TABELA 29 

Tipos de Orgamento elaborados pela organizagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tipos de Orgamento Frequencia % % Acumulado 

Orgamento Fluxo de Caixa 1 20,0 20,0 

Balango Patrimonial Orgado 1 20,0 40,0 

Orgamento de Custos 1 20,0 60,0 

Todos os Orgamentos Elencados 1 20,0 80,0 

Nao Respondeu 1 20,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Quando questionados se as metas estabelecidas pelo orgamento sao comparadas, 

periodicamente, para verificar se estao de acordo com o planejado, 80% dos gestores 

responderam afirmativamente, enquanto apenas 20% responderam negativamente (Tabela 

30). 

TABELA 30 

Estabelecimento de metas orgamentarias comparadas periodicamente 

Metas Comparadas Frequencia % % Acumulado 

Sim 4 80,0 80,0 

Nao 1 20,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

No que diz respeito ao alcance das metas 60% dos respondentes afirmaram que 

conseguem atingir suas metas de 80 a 100%, enquanto 40% dos entrevistados afirmaram 

so conseguir atingir suas metas de 50 a 79% (Tabela 31). 

TABELA 31 

Atingimento de metas 

Faixas Frequencia % % Acumulado 

De 50 a 79% 2 40,0 40,0 

De 80 a 100% 3 60,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 
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Ainda sobre as metas, foi questionado para quern as metas estabelecidas sao divuigadas, 

nesse quesito observou-se que 60% das OSCIP divulgam suas metas para os membros do 

conselho, funcionarios, voluntarios e comunidade, outros 20% divulgam as metas tambem 

para os financiadores. 20% nao responderam a esse questionamento (Tabela 32). 

TABELA 32 

Divulgagao das metas estabelecidas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pessoas envolvidas Frequencia % % Acumulado 

Para membros do conselho, 3 60,0 60,0 

funcionarios, voluntarios e 

comunidade 

Para membros do conselho, 1 20,0 80,0 

funcionarios, voluntarios, 

comunidade e financiadores 

Nao respondeu 1 20,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Outra questao foi elaborada no sentido de examinar se as organizagoes verificaram alguma 

melhoria na gestao decorrente da utilizagao de tecnicas orgamentarias. Nesse sentindo a 

tabela 33 evidencia que 60% dos gestores responderam afirmativamente enquanto 20% 

responderam negativamente e outros 20% nao soube informar. 

TABELA 33 

A utilizagao de tecnicas orgamentarias permitiu alguma melhoria no processo de gestao da OSCIP? 

Melhorias Frequencia % % Acumulado 

Sim 3 60,0 60,0 

Nao 1 20,0 80,0 

Nao sabe informar 1 20,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Com relagao a questao de quais beneficios foram alcangados com a utilizagao de tecnicas 

orgamentarias, 60% dos respondentes afirmaram obter projetos mais claros, facilitando o 

processo de captagao de recursos como beneficio principal, 20% informou que o orgamento 

possibilita conhecimento dos custos e diminuigao de desperdicio, outros 20% afirmaram que 

as tecnicas orgamentarias auxiliam na prestagao de contas (Tabela 34). 
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TABELA 34 

Beneficios alcangados em virtude da utilizagao de tecnicas orgamentarias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Beneficios Frequencia % % Acumulado 

Conhecimento dos custos e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 20,0 20,0 

diminuigao de desperdicios 

Projetos mais claros, facilitando o 3 60,0 80,0 

processo de captagao de recursos 

Auxilia na prestagao de contas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- i  

1 20,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

3.5 Aspectos Relativos a Medicao de Desempenho Organizacional 

Nessa fase, sao apresentados os resultados relacionados as questoes de desempenho 

organizacionai das OSCIP. Nessa perspectiva, foram investigados se a organizagao mede o 

desempenho organizacional, quais os resultados avaliados, quern participa dessa analise, 

quais os grupos e indicadores de medidas de desempenho utilizados. 

A tabela 35 evidencia que 80% das OSCIP medem o seu desempenho organizacional, 

enquanto 20% nao medem. 

TABELA 35 

A OSCIP mede sistematicamente o desempenho organizacional? 

Desempenho Frequencia % % Acumulado 

Sim 4 80,0 80,0 

Nao 1 20,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Com relagao as quais resultados sao avaliados pela organizagao 60% dos gestores 

responderam que para cada projeto, a OSCIP estabelece metas para todas as areas, em 

contra partida 40% responderam que a organizagao nao avalia seus resultados (Tabela 36). 
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TABELA 36 

Quais resultados sao avaliados pela organizacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Resultados Frequencia % % Acumulado 

Para cada projeto, a OSCIP 3 60,0 60,0 
estabelece metas para todas as 

areas 

A organizacao nao avalia seus 2 40,0 40,0 
resultados 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Quando quest ionados sobre quern participa da analise dos resultados 2 0 % responderam ser 

os funcionarios, voluntar ios e representante da comunidade, outros 2 0 % acrescentaram os 

membros do conselho, igualmente, 2 0 % af i rmou participar da anal ise dos resultados apenas 

os funcionarios mais qual i f icados. 4 0 % das OSCIP pesquisadas nao responderam a esse 

quest ionamento (Tabela 37). 

TABELA 37 

Pessoas envolvidas na participacao da analise dos resultados 

Pessoas envolvidas Frequencia % % Acumulado 

Membros do conselho, funcionarios, 1 20,0 20,0 

voluntarios e representante da 

comunidade 

Funcionarios, voluntarios e 1 20,0 20,0 

representante da comunidade 

Funcionarios mais qualificados 1 20,0 100 

Nao respondeu 2 40,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

C o m relagao aos grupos de medidas de desempenho uti l izados, a tabela 38 aponta que 

2 0 % das OSCIP fazem uso do f inanceiro, outros 2 0 % usam como medida de desempenho a 

qual idade, outros 2 0 % e lencam ainda todas as medidas de desempenho ci tadas, sao elas: 

f inanceiras, mercado, fornecedores, cl ientes primarios e secundar ios, qual idade, cl ima 

organizacional e t re inamento de funcionar ios. 
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TABELA 38 

Utilizagao dos grupos de medidas de desempenho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grupos Frequencia % % Acumulado 

Financeiros 1 20,0 20,0 

Qualidade 1 20,0 40,0 

Nao respondeu 2 40,0 80,0 

Todas as medidas de desempenho 1 20,0 100 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

O ultimo questionamento da pesquisa refere-se a quais indicadores de desempenho sao 

usados pelas OSCIP para avaliar sua performance. Nesse sentido, evidenciou-se que os 

indicadores: Indice de Modificagao de Projeto, Avaliacao de fornecedores, Retrabalho, 

Indice de treinamento, Composigao de Endividamento e a opgao "Outros Indicadores" nao 

foram utilizados por nenhuma das OSCIP pesquisadas. 

Os indicadores: Percentual das Metas do Programa Concluido, Percentual de conclusao dos 

projetos na data programada, Produtividade giobal do projeto e Fluxo de caixa sao utilizados 

por dois dos gestores. 

Os indicadores de desempenho: Satisfagao dos Doadores/Financiadores, Numero de 

beneficiados com o programa, Satisfagao dos beneficiados, Percentual das despesas com 

funcionarios/voluntarios e Percentual do faturamento aplicado na aquisigao de ativos sao 

utilizados por tres OSCIPs. Por ultimo os indicadores Custo total do projeto e Eficiencia dos 

procedimentos sao utilizados apenas por uma das OSCIP (Quadro 6). 
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QUADRO 6 

Quais os indicadores de desempenho utilizados atualmente para avaliar a sua performance? 

Indicador Sim Nao Total 

Percentual das metas do programa 

conclufdo 

2 3 5 

Indice de modificaeao de projeto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 5 5 

Avaliacao de fornecedores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 5 5 

Percentual de conclusao dos 

projetos na data programada 

2 3 5 

Produtividade global do projeto 2 3 5 

Retrabalho - 5 5 

Satisfagao dos 

doadores/financiadores 

3 2 5 

Numero de beneficiados com o 

programa 

3 2 5 

Satisfagao dos beneficiados 3 2 5 

Indice de treinamento - 5 5 

Custo total do projeto 1 4 5 

Percentuai das despesas com 

funcionarios/voluntarios 

3 2 5 

Eficiencia dos procedimentos 1 4 5 

Percentual do faturamento aplicado 

na aquisigao de ativos 

3 2 5 

Fluxo de caixa 2 3 5 

Composigao de endividamento - 5 5 

Outros indicadores - 5 5 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 



4 C O N S I D E R A Q O E S FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta pesquisa teve como objetivo analisar se o orgamento e utilizado como ferramenta de 

gestao financeira Nas Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP) do 

semi-arido da Paraiba. Para tal, utilizou-se uma pesquisa de campo com aplicagao de um 

questionario nas entidades que fizeram parte da amostra. 

Vale ressaltar a impossibilidade de localizagao de algumas OSCIP componente do cadastro 

do Ministerio da Justiga por motivo de nao serem encontradas no enderego disponivel por 

aquele orgao. Fato este que merece atengao e maior controle por parte dos encarregados 

de realizar a efetiva fiscalizagao nessas organizagoes. 

Atraves da analise dos resultados, pode-se constatar que: 

• 60% dos gestores das OSCIPs do Semi-arido da Paraiba possuem nivel escolar 

compativel a pos-graduagao, sendo 100% com nivel superior ocorrencia que deveria 

revelar uma melhor aplicagao de conceitos de ferramentas gerenciais no processo 

de formulagao e execugao orgamentaria nas entidades pesquisadas. Fato nao 

constatado nesta pesquisa. 

• 40% das OSCIPs em analise informaram que fazem sua prestagao de contas mais 

direcionada para o Governo. Denota-se atraves desse dado, que a realizagao da 

prestagao de contas e feita por uma imposigao coercitiva de lei, ate mesmo por uma 

questao de manter sua qualificagao como OSCIP. 

• 60% dos respondentes informaram que possuem escrituragao contabil em suas 

transagoes. Cabe-se questionar como os outros 40% que afirmaram nao realizar 

escrituragao contabil, conseguem se manter na qualidade de OSCIP, uma vez que a 

elaboragao das demonstragoes contabeis e pre-requisito para manter a qualificagao 

como OSCIP. 

• Apenas 40% da amostra responderam utilizar o orgamento de uma maneira geral, 

como instrumento de organizagao financeira, os outros 60% fazem uso do orgamento 

apenas em projetos importantes ou nao o utilizam. 

• 60% das OSCIPs reconheceram que foram alcangadas melhorias no processo de 

gestao advindas da utilizagao de tecnicas orgamentarias que resultaram em 

beneficios alcangados pelas organizagoes, dentre eles Projetos mais claros, 

facilitando o processo de captagao de recursos. Esse dado reflete que essas 

entidades assimilam a importancia do orgamento como ferramenta na captagao de 

recursos. 
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• 80% das OSCIP medem o seu desempenho organizacional, enquanto 20% nao 

medem. Verificou-se que os indicadores de desempenho utilizados por essas 

OSCIPs sao na sua maioria indicadores nao financeiros, como: Percentual das 

Metas do Programa Concluido, Percentual de conclusao dos projetos na data 

programada, Satisfagao dos Doadores/Financiadores, Numero de beneficiados com 

o programa, Satisfagao dos beneficiados. 

A partir da apresentagao dos dados acima subschtos, pode-se afirmar que a maior parte das 

OSCIP do semi-arido da Paraiba faz uso do orgamento apenas para prever os gastos dos 

seus projetos. Contudo, os gestores nao utilizam o orgamento no processo de captagao de 

recursos financeiros, muito menos no processo de gestao para tomada de decisao. 

Nessa percepgao, a pesquisa sugere que as Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse 

Publico passem a fazer uso do orgamento, conjuntamente com os relatorios contabeis, para 

desempenhar uma gestao financeira mais adequada, auxiliando no processo de prestagao 

contas e evidenciagao, possibilitando assim maior transparencia, credibilidade e 

sustentabilidade a essas Organizagoes. 
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Prezado Gestor (a) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sua organizagao foi selecionada, atraves do cadastro no Site do Ministerio da 

Justiga, para participar de uma pesquisa que tern por objetivo verificar a utilizagao do 

orgamento como ferramenta de gestao financeira. 

O instrumento de pesquisa sera um questionario, apresentado em seguida, e 

suas respostas permitirao elaborar um diagnostico sobre a utilizagao do Orgamento no 

processo de Gestao de recursos financeiros nas OSCIP do Sertao da Paraiba. Esta 

pesquisa cumprira parte dos requisites para a elaboragao do Trabalho de Conclusao de 

Curso da estudante Laryssa Santana Gongaives do curso de Ciencias Contabeis da 

Universidade Federal de Campina Grande, Campus Sousa sob a orientagao da Prof. 

MsC. Lucia Silva Albuquerque. 

Por se tratar de um trabalho academico, fica completamente garantido o sigilo 

das suas respostas e nenhuma entidade sera identificada na pesquisa. Os resultados 

serao analisados de forma consolidada. 

Agradecemos sua colaboragao e gostariamos de enfatizar que sua participagao 

e muito importante para o desenvolvimento de pesquisas no ambito das Organizagoes 

Nao-Govemamentais. 

Laryssa Santana Gongaives - (83) 88757017 - laryssa_contab@hotmail.com 

Prof MsC. Lucia Silva Albuquerque - (83) 93128155 -

luciasalbuquerque@gmail.com 
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mailto:luciasalbuquerque@gmail.com
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A P E N D I C E B 

QUESTIONARIO DE PESQUISA 

ORCAMENTO COMO FERRAMENTA DE GESTAO DE R E C U R S O S FINANCEIROS NO 

T E R C E I R O S E T O R : Um estudo nas OSCIP do sertao da Paraiba. 

1. DADOS DO G E S T O R 

1.1 Funcao exercida na organizagao 

( ) Presidente ( ) Administrador 

( ) Integrante do conselho ( ) Contador 

( ) Outros: (especificar) 

1.2 Grau de instrugao 

( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Medio 

( ) Ensino Superior ( ) Pos-Graduado 

1.3 Area de formagao profissional 

( ) Administragao ( ) Contabilidade 

( ) Servigo Social ( ) Pedagogia ( ) Outras: (especificar) 

2. PERFIL DA ORGANIZACAO 

2.1 Tempo de existencia da Organizagao 

( ) Ate 5 anos 

( ) Acima de 5 e ate 10 anos 

( ) Acima de 10 e ate 15 anos 

( ) Acima de 15 anos 

2.2 Area de atividade da OSCIP 

( ) Educagao e pesquisa ( ) Saude 

( ) Meio-ambiente ( ) Direitos humanos 

( ) Cultura e recreagao ( ) Credito 

( ) Assistencial 

( ) Outras (especificar): 

( ) Mais de uma atividade 

2.3 Ambito de atuagao dos programas/projetos sociais 

( ) Municipal ()Estadual 

( ) Regional ()Nacional 

( ) Internacional. 

2.4 Numero de beneficiarios diretos da organizagao 

( ) Ate 100 pessoas ( ) Acima de 100 ate 300 pessoas 

( ) Acima de 300 ate 500 pessoas ( ) Acima de 500 pessoas 

2.5 Numero de funcionarios e voluntarios da entidade 

funcionarios 

voluntarios 

2.6 Numero de componentes do Conselho 

( ) Ate 5 pessoas ( ) Acima de 5 ate 10 pessoas 

( ) Acima de 10 ate 15 pessoas ( ) Acima de 15 pessoas 
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2.7 A OSCIP possui uma "Missao" declarada? 

( ) Sim ( ) Nao 

2.8 Caso a resposta seja afirmativa, qual e a missao? 

2.9 Faixa orcamentaria anual da organizacao 

( ) Ate R$ 50.000,00 

( ) Acima de R$ 50.000,00 ate R$ 100.000,00 

( ) Acima de R$ 100.000,00 ate R$ 300.000,00 

( ) Acima de R$ 300.000,00 ate R$ 500.000,00 

( ) Acima de R$ 500.000,00 

3. INFORMACOES QUANTO A PRESTACAO DE CONTAS 

3.1 Para quern a Organizagao presta contas? 

( ) Governo ( ) Agendas de Cooperagao 

( ) Doadores ( ) Comunidade 

( ) Outros. (Especificar) 

( ) Mais de um grupo de interesse 

3.2 Agentes financiadores da OSCIP sao mais exigentes em relagao a "prestagao de contas" dos 

recursos investidos? (atribua notas de 1 a 5 segundo a seguinte legenda: 

5 = muito exigente; 4 = exigente; 3 = moderadamente exigente; 2 = pouco exigente; 

1 = nao e exigente) 

( ) Governo ( ) Empresas privadas 

( ) Instituigoes Financeiras ( ) Organizagoes Internacionais 

( ) Doadores 

3.3 Quais aspectos sao considerados mais importantes pelos "agentes financiadores" na prestagao 

de contas das OSCIPs (atribua notas de 1 a 5 segundo a seguinte legenda: 

5 = muito importante; 4 = importante; 3 = moderadamente importante; 2 = pouco importante; 1 = sem 

importancia) 

( ) numero de beneficiados atingidos pelos programas 

( ) desempenho operacional na execugao dos programas (realizagao das atividades) 

( ) desempenho financeiro na execugao dos programas (custos/despesas incorridas nos programas) 

3.4 A OSCIP divulga demonstragoes contabeis? (caso a resposta seja negativa pular para a questao 

4T1) 

( ) Sim ()Nao 

3.5 Quais demonstragoes sao divulgadas? 

( ) Balango Patrimonial 

( ) Demonstragao de Resultados 

( ) Fluxos de Caixa 

( ) Demonstragao das Origens e Aplicagoes de Recursos 

( ) Balango Social 

( ) Demonstragao das Mutagoes do Patrimonio Liquido 

( ) Notas explicativas dos demonstratives contabeis 

3.6 Quais os meios de divulgagao utilizados? 

( ) Internet 

( ) Jornais 

( ) Outros. (Especificar) 

4. Q U E S T O E S RELATIVAS AOS R E C U R S O S DA ORGANIZACAO 
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4.1 Formas de captagao 

( ) Projetos 

( ) Concurso de projetos 

( ) Termo de Parceria 

( ) Taxas de associados 

( ) Outras (especificar): 

4.2 A Organizagao possui planejamento estrategico (longo prazo)? 

( ) Apenas para o Financeiro 

( ) Apenas para o Institucional 

( ) Financeiro e Institucional 

( ) Outros (especificar): 

( ) A organizagao nao possui planejamento estrategico 

4.3 Quais as pessoas envolvidas no processo de formulagao das estrategias? 

( ) Diretor/Presidente 

( ) Diretor/Presidente e os membros do conselho 

( ) Diretor/Presidente, membros do conselho, funcionarios e voluntarios 

( )Diretor/Presidente, membros do conselho, funcionarios, voluntarios e comunidade interessada nos 

trabalhos da entidade. 

( ) Outros. (Especificar) 

4.4 A Organizagao possui planejamento operacional (curto prazo)? 

( ) Apenas para o Financeiro 

( ) Apenas para o Institucional 

( ) Financeiro e Institucional 

( ) Outros (especificar): 

( ) A organizagao nao possui planejamento operacional 

-4.5 A organizagao possui escrituragao contabil de suas transagoes? (caso a resposta seja negativa 

pular para a questao 4.8) 

( ) Sim ( ) Nao 

[4.6 Como utilizam as informagoes contabeis? 

( ) Para fins fiscais 

( ) Para prestar contas para os financiadores 

( ) Para o controle das operagoes da organizagao 

( ) Outros. (Especificar) 

4.7 Com que frequencia sao preparadas as informagoes contabeis? 

( ) Mensalmente 

( ) Trimestralmente 

( ) Semestralmente 

( ) Anualmente 

4.8 O que e mais importante na definigao de processos eficientes e eficazes nas OSCIP? (atribua 

notas de 1 a 5 segundo a seguinte legenda: 5 = muito importante; 4 = importante; 

3 = moderadamente importante; 2 = pouco importante; 1 = sem importancia) 

( ) economia de recursos 

( ) atendimento a um maior numero de beneficiados 

( ) planejamento 

( ) acompanhamento das atividades durante a execugao dos projetos 

4.9 Em sua opiniao, quais fatores sao mais importantes para as OSCIP conseguirem sobreviver a 

competitividade e captar mais recursos para seus projetos sociais? 

(atribua notas de 1 a 5 segundo a seguinte legenda: 5 = muito importante; 4 = importante; 

3 = moderadamente importante; 2 = pouco importante; 1 = sem importancia) 

( ) Transparencia (prestagao de contas) 

( ) Etica 

( ) Recursos humanos capacitados 
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( ) Projetos bem delineados 

( ) Planejamento estrategico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. Q U E S T O E S R E F E R E N T E S AO ORCAMENTO 

5.1 A organizagao utiliza orgamento? 

( ) Sim, para todos os projetos; 

( ) Sim, mas apenas para os projetos mais importantes; 

( ) Apenas para alguns projetos 

( ) No processo de formulagao de estrategias 

( ) Na gestao dos recursos 

( ) Nao utiliza 

5.2 Qua! a abrangencia do orgamento? 

( ) Anual ( ) Semestral ( ) Trimestral 

( ) Mensal ( ) Por Etapas do projeto 

5.3 Quais as pessoas envolvidas no processo de aprovagao do orgamento? 

( ) Diretor/Presidente 

( ) Diretor/Presidente e os membros do conselho 

( ) Diretor/Presidente, membros do conselho, funcionarios e voluntarios 

( ) Diretor/Presidente, membros do conselho, funcionarios, voluntarios e comunidade interessada nos 

trabalhos da entidade. 

( ) Outros. (Especificar) 

5.4 O orgamento e revisado? (caso a resposta seja negativa pular para a questao 5.7) 

( ) Sim ( ) Nao 

5.5 Quais as pessoas envolvidas no processo de revisao do orgamento? 

( ) Diretor/Presidente 

( ) Diretor/Presidente e os membros do conselho 

( ) Diretor/Presidente, membros do conselho, funcionarios e voluntarios 

( ) Diretor/Presidente, membros do conselho, funcionarios, voluntarios e comunidade interessada nos 

trabalhos da entidade. 

( ) Outros. (Especificar) 

5.6 Quais os tipos de orgamentos que sao elaborados pela Organizagao? 

( ) Orgamento Fluxo de Caixa ( ) Balango Patrimonial Orgado 

( ) Orgamento de Receita ()Orgamento de Investimento 

( ) Orgamento de Custos ( ) Orgamento de Projetos 

()Outros. (Especificar) 

5.7 As metas estabelecidas pelo orgamento sao comparadas, periodicamente, para verificar se estao 

de acordo com o planejado? 

( ) Sim ( ) Nao 

5.8 As metas sao atingidas? 

( ) Em menos de 30% 

( ) De 30 a 49 % 

( ) De 50% a 79 % 

( ) D e 80% a 100% 

5.9 Essas metas estabelecidas pela organizagao sao divulgadas: 

( ) Somente para os membros do conselho 

( ) Para os membros do conselho, funcionarios e voluntarios; 

( ) Para os membros do conselho, funcionarios, voluntarios e comunidade interessada nos trabalhos 

da entidade; 
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( ) Para os membros do conselho, funcionarios, voluntarios, comunidade interessada nos trabalhos da 
entidade e para os doadores / financiadores; 
( ) Nao ha divulgagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.10 A utilizagao de tecnicas orgamentarias permitiu alguma melhoria no processo de gestao da 
OSCIP? 

( ) Sim 

( ) N a o 

( ) Nao sabe informar 

5.11 Quais beneficios foram alcangados? 

( ) Melhor direcionamento na gestao dos recursos 

( ) Conhecimento dos custos e diminuigao de desperdicios 

( ) Poder priorizar recursos para atividades mais urgentes ou mais importantes 

( ) Projetos mais claros, facilitando o processo de captagao de recursos 

( ) Auxilia na prestagao de contas 

( ) Outros. (Especificar) 

6. A S P E C T O S RELATIVOS A MEDICAO DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

6.1 A OSCIP mede sistematicamente o desempenho organizacional? 

( ) Sim ( ) Nao 

6.2 Quais resultados sao avaliados pela organizagao? 

( ) Avalia os resultados da organizagao e dos projetos separadamente por meio de indicadores de 

desempenho criados para cada um. 

( ) Para cada projeto, a organizagao estabelece metas para todas as areas (humana, financeira e 

operacional) e as compara com os resultados obtidos; 

( ) A organizagao nao avalia seus resultados; 

0 

6.3 Quern participa da analise dos resultados (internos e externos)? 

( ) Membros do conselho; 

( ) Consultoria; 

( ) Funcionarios e voluntarios e representantes da comunidade; 

( ) Funcionarios mais qualificados. 

( ) Outros 

6.4 Quais os grupos de medidas de desempenho sao utilizados? 

( ) Financeiras; ( ) Mercado; 

( ) Fornecedores; ( ) Clientes primarios e secundarios 

( ) Qualidade ( ) Clima organizacional 

( ) Treinamento de funcionarios 

6.5 Quais os indicadores de desempenho utilizados atualmente para avaliar a sua performance? 

Indicador Utiliza 

1. Percentual das metas do programa concluido. ( ) 

2. Indice de modificagao de projeto ( ) 

3. Avaliagao de fornecedores ( ) 

4. Percentual de conclusao dos projetos na data programada ( ) 

5. Produtividade global do projeto ( ) 

6. Retrabalho ( ) 

7. Satisfagao dos doadores/financiadores ( ) 

8. Numero de beneficiados com o programa ( ) 

9. Satisfagao dos beneficiarios ( ) 
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10. Indice de treinamento ( ) 

11. Custo total do projeto ( ) 

12. Percentual das despesas com funcionarios/voluntarios ( ) 

13. Eficiencia dos procedimentos ( ) 

14. Percentual do faturamento aplicado na aquisicao de ativos ( ) 

15. Fluxo de caixa ( ) 

16. Composigao de endividamento ( ) 

17. Outros indicadores ( ) 


